
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE  

CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS 
CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

  

 
 
 
 
 
 
 

DAMIANA ANITYANNE ANDRADE SOUSA 

 

 

 

 

 
A MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS COMO BUSCA DE 

SUSTENTABILIDADE: UM ESTUDO MULTICASO COM ENTIDADES 
AMBIENTALISTAS NO NORDESTE BRASILEIRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOUSA - PB 
2009 



DAMIANA ANITYANNE ANDRADE SOUSA 

 

 

 

 

A MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS COMO BUSCA DE 
SUSTENTABILIDADE: UM ESTUDO MULTICASO COM ENTIDADES 

AMBIENTALISTAS NO NORDESTE BRASILEIRO 
 

 
 
 
 
 
Monografia apresentada ao Curso de 
Ciências Contábeis do CCJS da 
Universidade Federal de Campina 
Grande, como requisito parcial para 
obtenção do título de Bacharela em 
Ciências Contábeis. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Orientadora: Professora Ma. Lúcia Silva Albuquerque de Melo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

SOUSA - PB 
2009 



DAM I AN A ANITYANNE ANDRADE SOUSA 

A MOBILIZACAO DE R E C U R S O S COMO BUSCA DE SUSTENTABILIDADE: UM 

ESTUDO MULTICASO COM ENTIDADES AMBIENTALISTAS NO NORDESTE 

BRASILEIRO 

Esta Monografia foi julgada adequada para obtencao do grau de Bacharel em 
Ciencias Contabeis, e aprovada em sua forma final pela Banca Examinadora 
designada pela Coordenacao do Curso de Ciencias Contabeis do Centra de 
Ciencias Juridicas e Sociais da Universidade Federal de Campina Grande (PB). 

Presidente: Lucia Silva Albuquerque (Orientador) 
Prof3. MSc. - UFCG 

Membro: Josicarla Soares Santiago 

Prof. MSc. - UFCG 

Membro: Thiago Alexandre das Neves Almeida 

Prof. MSc. - UFCG 

Sousa (PB), 9 de dezembro 2009. 



Dedico este trabalho aqueles que 
acreditam fielmente no Espfrito Santo de 
Deus como fortaleza, como fonte 
inesgotavel de conhecimento e sabedoria, 
que ilumina e nos torna capazes de 
realizar ate mesmo o impossivel. 
"Tudo posso naquele que me fortalece" 



AGRADECIMENTOS 

Agradeco, primeiramente a Deus, que me deu o dom da vida, e atraves do seu Espirito me 
deu luz, inteligencia e coragem para veneer todas as barreiras da vida e chegar ate aqui. 

Agradeco aos meus pais, Haroldo e Marluce, guerreiros que venceram as dificuldades da 
vida e souberam me criar e me educar com carinho e muito amor, e dessa forma me fizeram 
enxergar que e atraves do conhecimento proporcionado pelo estudo que podemos ser 
pessoas melhores, capazes de realizar nossos sonhos e ajudar aos outros. 

Agradeco ao amor da minha vida, Jorge, meu fiel companheiro, que me ensinou que amar 
estar alem de ser amado, que o amor vence tudo, pode tudo, tudo suporta, que nem o 
tempo nem a distancia e capaz de destrui-lo, mas sim de torna-lo cada vez mais forte, mais 
uno. Como tambem, por sempre ter me incentivado a estudar. 

Agradeco a minhas irmas, Hatayanne, Thaynara e MarleidezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (in memoriam) e ao meu futuro 
cunhado, Augusto Cesar, que tantas vezes me apoiaram e ajudaram a executar minhas 
obrigacoes, alem de terem compreendido minha ausencia em tantos momentos de nossas 
vidas. 

Agradeco aos meus avos maternos, Maria Assis e Chico Ferreira, e paternos, Ozana e Joao 
Miguel (in memoriam) pelo exemplo de determinacao e de luta... Bern como, aos meus tios e 
primos pela amizade e forca. 

Agradeco aos meus amigos e amigas, em especial a Sara, pela ausencia em nossas saidas 
e em nossas conversas confidenciais, que me ensinou que palavras tern poder alem do que 
podemos imaginar e, por isso, e importante sempre falarmos coisas positivas, de auto-
estima que elevem nossa alma e que nos facam grandes idealizadores de nossas proprias 
vidas. 

Agradeco aos meus irmaos de fe do Grupo JOSC, em especial a Tatiana, Claudio e Cleber, 
que juntos pudemos propagar a maravilha e o poder das palavras de Jesus Cristo e ao leva-
las a outros acabamos sempre o encontrando presente na singeleza de cada urn... 

Agradeco aos meus colegas de trabalho, por muitas vezes terem compreendido minha falta, 
minha saida antes do horario; aos de van, em especial o motorista Hellosman, que apesar 
de ter me deixado varias vezes, sempre nos transportou com tanto profissionalismo e 
responsabilidade. 

Agradeco aos meus colegas de sala, em especial Elaine e sua maravilhosa familia que 
tantas vezes me acolheram em sua casa, Ligia, Nadjany e Gleidson (o grupo de todas as 
atividades e seminarios que durou desde o 1° periodo, e que apesar de sempre comecar da 
maneira mais irresponsavel, com uma superbriga, no final, sempre terminava bem) 
companheiros das aulas do ENADE que renderam tanto. 

Agradeco aos meus professores, em especial Ribamar Marques, pelo exemplo de que o 
conhecimento nunca chega ao fim e que e necessario busca-lo constantemente, mesmo que 
tenhamos que deixar de viver grandes momentos em nossas vidas ou ate mesmo nos 
privarmos de coisas simples, porem necessarias como dormir a noite. 

Agradeco a minha orientadora Lucia Albuquerque, que com o seu conhecimento me 
apresentou a esse mundo magnifico que e o Terceiro Setor, agradeco pelo exemplo de 
mulher que sempre mostrou que se nao somos iguais aos homens e porque certamente 
somos melhores. 



Agradeco as inst i tutes sem fins lucrativos que me ajudaram na formulacao dessa 
pesquisa atraves das informacoes prestadas nos questionarios disponibilizando parte do seu 
tempo que diante dos afazeres torna-se tao curto, e por isso, tao corrido. 

Em fim, a todos que direta ou indiretamente me apoiaram, meu muito obrigado! 



"Orei e foi-me dada a prudencia; supliquei, 
e veio a mim o espirito de sabedoria. 
Preferi a Sabedoria aos cedros e tronos e, 
em comparacao com ela, julguei sem valor 
a riqueza; a ela nao igualei nenhuma pedra 
preciosa, pois, ao seu lado, todo o ouro 
mundo e um punhado de areia e, diante 
dela, a prata sera como a lama. Amei-a 
mais que a saude e a beleza, e quis 
possui-la mais que a luz, pois o esplendor 
que dela irradia nao se apaga. Todos os 
bens que me vieram com ela, pois uma 
riqueza incalculavel esta em suas maos." 
(Sabedoria 7, 7-11) 



RESUWIO 

As organizacoes do Terceiro Setor foram geradas a partir das praticas dos movimentos 
sociais e fortalecidas pela vocagao na luta pela cidadania e pela justica social, 
desempenhando atividades promotoras do bem comum e do igualitarismo. Dessa forma, 
essa pesquisa objetiva Identificar como e realizada a mobilizagao de recursos, tendo em 
vista a garantia da sustentabilidade, em entidades ambientalistas no Nordeste brasileiro 
cadastradas no Cadastro Nacional de Entidades Ambientalistas - CNEA. Para isso utilizou-
se a pesquisa bibliografica, exploratoria e de campo com aplicagao de urn questionario, a 
fim observar o comportamento de 7 entidades ambientalistas no Nordeste brasileiro quanto 
as praticas usadas no processo de mobilizagao de recursos a fim de garantir sua 
sustentabilidade, sendo estas instituicoes, disponibilizadas no sitio do Ministerio do Meio 
Ambiente, inseridas no Cadastro Nacional de Entidades Ambientalistas (CNEA). A partir dos 
resultados da pesquisa, pode-se afirmar que das 7 entidades pesquisadas, 5 delas possuem 
aproximadamente 41% de seus fomentos oriundos de doacoes de pessoas ffsicas, 3 das 
instituicoes recebem 67,3% dos recursos do Poder Publico, apenas uma delas tern acesso 
as fontes internacionais o que revela a dificuldade de acesso aos recursos fora do ambito 
nacional. 71,4% das entidades pesquisadas afirmam que conquistar novos colaboradores e 
uma das principals dificuldades enfrentadas por essas organizacoes. Aproximadamente 
80% das entidades nao utilizam o marketing e a analise do mercado, o que e urn dado 
preocupante ja que para trazer a sociedade para junto dessas entidades e preciso 
conscientiza-la da acao politica, esta por sua vez estabelecida a partir de campanhas 
educativas realizadas a partir de estrategicas do marketing institucional, e para a conquista 
de novos colaboradores o uso da analise de mercado e do marketing social. Outro ponto da 
pesquisa indica que todas as instituicoes pesquisadas tern ciencia de que o desafio da 
sustentabilidade pode comprometer a continuidade dessas organizacoes, sendo a 
mobilizagao de recursos considerada como a solucao para superar esse obstacuio. Contudo 
para a mobilizagao de recursos e necessario compreender que esta envolve a captagao 
recursos e trazer o comprometimento de diferentes sujeitos para juntos conseguirem a 
transformagao social atraves de apoio politico e financeiro, tais praticas ainda agregam 
credibilidade e legitimidade as organizagoes do Terceiro Setor. 

Palavras-chave: Terceiro Setor. Mobilizagao de recursos. Sustentabilidade. 



ABSTRACT 

The Third Sector organizations have been generated from the practice of social movements 
and strengthened by calling the struggle for citizenship and social justice, performing 
activities that promote the common good and egalitarianism. Thus, this research aims to 
identify how it is done to mobilize resources in order to guarantee sustainability, 
environmental groups in Northeast Brazil registered in the National Register of 
Environmental Organizations - CNEA. For this we used the literature, exploratory and field 
with a questionnaire in order to observe the behavior of 7 environmental organizations in 
northeastern Brazil on the practices used in the process of mobilizing resources to ensure its 
sustainability, and these institutions, provided on the website of the Ministry of Environment, 
entered the National Registry of Environmental Organizations (CNEA). From the survey 
results, it can be stated that 7 of the entities surveyed, 5 of them have about 41% of its 
encouragements coming from donations from individuals, 3 of the institutions receiving 
67.3% of the resources of the Government, only one have access to international sources 
which reveals the difficulty of access to resources outside the country. 71.4% of 
organizations surveyed say that winning new employees is one of the main difficulties faced 
by these organizations. Approximately 80% of organizations do not use the marketing and 
market analysis, which is concerning as to bring the company together for these entities is 
necessary to bring awareness of political action, this in turn taken from educational 
campaigns held from strategic institutional marketing, and for attracting new employees the 
use of market analysis and social marketing. Another relevant research indicates that all the 
institutions surveyed are aware that the challenge of sustainability can compromise the 
continuity of such organizations, the mobilization of resources considered as the solution to 
overcome this obstacle. Yet for the mobilization of resources is necessary to understand that 
this involves fundraising and commitment to bring the different subjects together to achieve 
social change through political and financial support, these practices still add credibility and 
legitimacy of Third Sector organizations. 

Keywords: Third Sector. Mobilization of resources. Sustainability. 



LISTA DE ILUSTRACOES 

Figura 1 - A Triade entre o Estado, o Mercado e o Terceiro Setor 



LISTA DE QUADROS 

Quadra 1 - Caracteristicas de Organizagao de Terceiro Setor 



LISTA DE TABELAS 

Tabela 1 - Ano da Fundagao da EntidadezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 56 

Tabela 2 - Tempo de Atuagao da Organizagao no Terceiro Setor 57 

Tabela 3 - Fungao Maxima Desempenhada na Instituicao 57 

Tabela 4 - Constituigao Juridica Instituigao 57 

Tabela 5 -T ipos de registros, certificagoes, cadastro que a organizagao possui 58 

Tabela 6 - Fungao que o respondente desempenha na organizagao 59 

Tabela 7 - Tempo que o respondente exerce essa fungao na entidade 60 

Tabela 8 - Idade do respondente 60 

Tabela 9 - Motivagao por trabalhar nas entidades do Terceiro Setor 61 

Tabela 10 - Nivel de escolaridade do respondente 61 

Tabela 11 - Composigao das Fontes de Financiamento em 2008 63 

Tabela 12 - Volume medio da mobilizagao de recursos em 2008 64 

Tabela 13 - Formas de captagao de recursos utilizados pela entidade 64 

Tabela 14 - Primeiro contato entre a entidade e seus parceiros 64 

Tabela 15 - Estrutura basica de captagao de recursos apresentada aos doadores .65 

Tabela 16 - Selegao de instituigoes privadas no processo de captagao de recursos 65 

Tabela 17 - Requisitos para de selegao de instituigoes privadas no processo de 

captagao de recursos 66 

Tabela 18 - Ambito de atuagao das entidades 66 

Tabela 19 - Parcerias com as instituigoes internacionais 67 

Tabela 20 - Parcerias com o Setor Publico 67 

Tabela 21 - Disponibilidades de recursos condicionados 67 

Tabela 22 - Relagao entre as exigencias dos financiadores e o funcionamento da 

entidade 68 

Tabela 23 - Fungoes gerenciais afetadas pelas exigencias dos fomentadores 68 

Tabela 24 - Tipos de fontes de recursos utilizadas pelas organizagoes 69 

Tabela 25 - Termo de parceria governamental 69 

Tabela 26 - Recebimento de recursos de outra ONG 70 

Tabela 27 - Existencia de setor, area ou responsavel pela captagao de recursos 70 

Tabela 28 - Vinculo entre o responsavel pela captagao de recursos e a organizagao 

70 

Tabela 29 - Fungao exercida pelo responsavel pela captagao de recursos na 

entidade 71 

Tabela 30 - Nivel de escolaridade do responsavel pela captagao de recursos 71 

Tabela 31 - Numero de voluntarios da entidade 72 

Tabela 32 - Numero de funcionarios e voluntarios da entidade 72 

Tabela 33 - Dificuldades em mobilizar recursos humanos 73 

Tabela 34 - Dificuldades encontradas na mobilizar recursos humanos 73 

Tabela 35 - Dificuldades em fidelizar parceiros, doadores, investidores 74 



Tabela 36 - Principal motivo que dificulta a fidelizagao de colaboradoreszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 74 

Tabela 37 - Metodos de controle da utilizacao dos recursos doados 74 

Tabela 38 - Publico-alvo ao qual se destina a prestacao de contas 75 

Tabela 39 - Visualizagao da prestacao de contas 75 

Tabela 40 - Grau de exigencia dos agentes financiadores em relacao a prestacao de 

contas dos recursos investidos 76 

Tabela 41 - Apresentacao dos aspectos considerados importantes pelos agentes 

financiadores na prestacao de contas de sua entidade 77 

Tabela 42 - Quanto as demonstracoes contabeis feitas pela organizagao 77 

Tabela 43 - Quanto a divulgacao das demonstracoes contabeis 78 

Tabela 44 - Demonstracoes contabeis divulgadas pela organizagao 78 

Tabela 45 - Meios utilizados para divulgar as Demonstracoes contabeis 79 

Tabela 46 - Opiniao das organizagoes quanto o a mobilizagao de recursos como urn 

desafio da sustentabilidade 80 

Tabela 47 - Opiniao das organizagoes quanto as dificuldades encontradas no 

processo de mobilizagao de recursos 80 

Tabela 48 - Solugao apontadas para superar as dificuldades no processo de 

mobilizagao de recursos 81 



LISTA DE GRAFICOS 

GRAFICO 1 - Sexo do respondente 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

CNAS: Conselho Nacional de Assistencia Social 

CFC: Conselho Federal de Contabilidade 

CNEA: Cadastro Nacional de Entidades Ambientalistas 

CONAMA: Conselho Nacional do Meio Ambiente 

CONANDA: Conselho Nacional da Crianca e do Adolescente 

Fasfil: Fundacoes Privadas e Associacoes sem Fins Lucrativos 

FNMA: Fundo Nacional do Meio Ambiente 

GIFE: Grupo de Instituigoes, Fundacoes e Entidades 

IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica 

NBC T: Normas Brasileiras de Contabilidade Tecnicas 

ONGs: Organizagoes Nao-Governamentais 

OSCIP: Organizagao da Sociedade Civil de Interesse Publico 

PMR: Programa Mobilizar Recursos 

SPSS: Statistical Package for Social Science 

UNV: Programa de Voluntarios das Nagoes Unidas 



SUMARIO 

1 INTRODUCAO 17 

1.1 Problematica 18 

1.2 Justificativa 19 

1.3 Objetivos 22 
1.3.1 Gera! 22 

1.3.2 Especificos 22 
1.4 Procedimentos Metodologicos 22 

1.4.1 Natureza da Pesquisa 22 
1.4.2 Classificagao quanto aos meios 23 

1.4.3 Classificagao quanto aos fins 23 

1.4.4 Area da pesquisa 23 
1.4.4.1 Universo 23 

1.4.4.2 Amostra 24 
1.4.5 Ferramenta de coleta de dados 24 

1.4.6 Tratamento dos dados 25 

2 FUNDAMENTACAO TEORICA 26 

2.1 Contexto historico do Terceiro Setor 26 
2.2 Caracterizagao e classificacao das entidades do Terceiro Setor 29 

2.2.1 Cadastro Nacional de Entidades Ambientalista 36 

2.3 O desafio da sustentabilidade 38 

2.3.1Tipos de fontes de recursos utilizadas 42 
2.3.2 Alternativas no alcance da sustentabilidade 44 

2.3.2.1 Evidenciacao contabil 44 
2.3.2.1.1 Accoutability: transparencia e prestacao de contas 46 

2.3.2.2 Gestao profissionalizada 47 
2.3.2.3 Planejamento estrategico 50 
2.3.2.4 Capacitagao Interna 51 

2.3.2.5 Marketing 51 
2.3.2.7 Reducao das burocracias no acesso aos fundos publicos 52 
2.3.2.8 Deducoes fiscais: isencoes e imunidades 53 
2.3.2.9 Captagao de recursos versus mobilizagao de recursos 53 

3 ANALISE DOS RESULTADOS 56 

3.1 Caracterizagao das Organizagoes 56 

3.2 Caracterizagao dos Respondentes 59 

3.3 Quanto a captagao de recursos 62 
3.4 Accountability: transparencia e prestagao de contas 73 

3.3 Quanto ao Desafio da Sustentabilidade 80 
4 CONSIDERACOES FINAIS E LIMITACAO DA PESQUISA 83 

REFERENCES 85 

APENDICE A 89 

APENDICE B 90 



17 

1 INTRODUCAO 

A partir das decadas de 60 e 70 com as transformacoes sociais e culturais vividas pela 

sociedade, o meio ambiente, conforme Tinoco e Kraemer (2008) tornou-se o foco da 

preocupagao do homem. 

E o que tambem afirma Matos (2005, p. 14) ao dizer que "nessa conjuntura de tensoes vem 

crescendo a conscientizagao da sociedade sobre a responsabilidade por acoes 

transformadoras, possibilitando o crescimento e expansao das ONGs e do terceiro setor." 

Portanto, as organizagoes do Terceiro Setor surgem propondo solucoes diversificadas na 

busca de solucionar ou amenizar parte dos problemas causados ao meio ambiente. 

A despeito da importancia que o Terceiro Setor vem alcangando no contexto social e 

economico do pais, ainda e uma area com poucas pesquisas. Para Coelho (2002, p. 19), "do 

ponto de vista academico, apenas recentemente os pesquisadores voltaram para esse tipo 

de associativismo. Apesar da importancia do debate publico, poucos estudos foram ate 

agora efetuados no Brasil". Conforme enfatiza loschipe (1997) pode-se constatar que o grau 

de informagao e conhecimento sistematizado sobre o Terceiro Setor, sobretudo no caso 

brasileiro, ainda e incipiente. 

Dentro desse contexto, Andrade (2002) revela que aos poucos as organizagoes do Terceiro 

Setor estao incluindo, em sua pauta de trabalho, a preocupagao com seu fortalecimento 

institucional e com a construgao das condigoes de sua sustentabilidade em longo prazo. 

No Brasil, interpretando Andrade (2002) esse setor passou a se fortalecer nas ultimas 

decadas do seculo XX, e as organizagoes que compoe o terceiro setor dao continuidade a 

praticas tradicionais de caridade e filantropia, expandindo o seu sentido para outros 

segmentos, atraves da incorporagao do conceito de cidadania e das diversas manifestagoes 

da sociedade civil. 

Conforme Dalpra (2007, p.2): 

A diminuicao da ajuda externa, a situagao economica do pais, tambem a 
honestidade de algumas instituigoes, no que se refere a aplicagao de 
recursos, colocam estas organizagoes em serias dificuldades de cumprirem 
suas atribuigSes institucionais. 

Em outros termos, e exigido que haja transparencia na gestao, de forma que a expectativa 

de prestagao de contas seja atendida, fator este que deixa evidente a necessidade dessas 

organizagoes buscarem ferramentas de gestao e sustentabilidade. Partindo desse 



18 

pressuposto, faz-se necessario buscar entender como estas entidades funciona, como sao 

identificadas dentro de suas singularidades, para assim verificar a viabilidade de sua auto-

sustentagao atraves da mobilizagao de recursos. 

De acordo com Dalpra (2007), o que torna a mobilizagao de recursos urn problema no 

terceiro setor nao e so a escassez das fontes financiadoras, mas por que esta compromete 

a continuidade das organizagoes, isso por agrupar agoes de alocagao recursos, e ainda 

abranger o uso de praticas gerenciais, campanhas educativas, marketing institucional, 

profissionalizagao, ou seja, e a agio social concretizada com o apoio da agio polftica que 

abre as portas dessas entidades para a comunidade. 

Segundo Armani (2008) a mobilizagao de recursos, apesar de ainda estar em 

experimentagao tern alcangado sucesso promissor, como tambem incertezas, ficando em 

aberto o desafio de implanta-la nas praticas das organizag5es sem fins lucrativos, para 

assim conseguir construir sua sustentabilidade. 

Por isso, a mobilizagao de recursos solucionar o desafio da construgao da sustentabilidade 

nas organizagoes sem fins lucrativos. 

1.1 Problematica 

Desde os primordios o homem tern usado recursos naturais. Inicialmente com poucas 

consequencias para o meio ambiente, de forma que interferir na natureza como urn 

problema e algo relativamente recente, que emana muitas outras questoes tais como : 

aquecimento global, escassez dos recursos renovaveis, poluigao do ar e das aguas, 

degradagao ambiental e que certamente comprometem nosso future 

O que significa dizer que sao muitos os agentes nessa luta, e por isso o Terceiro Setor 

abrange urn leque indefinido de entidades de caracteristicas distintas, que tern 

desempenhado urn importante papel nas diversas areas sociais, como exemplo, as 

entidades ambientalistas que tern agido de forma desafiadora, transformadora, na busca de 

solucionar parte dos danos ambientais ou ao menos ameniza-los. 

Segundo a CEPAL (2001zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Matos, 2005 p. 23) "essas formas de luta vem sendo 

desencadeadas por promotores heterogeneos, com praticas e modos de organizagao 

diversificados, geralmente ligados a denominada "globalizagao de valores" [destaque do 

autor]". 
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Entretanto, para o funcionamento dessas organizacoes e necessario recursos financeiros e/ 

ou materiais, alem de recursos humanos, com relagao as fontes financiadoras de recursos 

que de acordo com Andrade (2002) e urn dos grandes desafios das organizacoes do 

Terceiro Setor no Brasil, a medio e longo prazo com a finalidade de ter fontes diversificadas 

de recursos e alternativas de geragao de renda. 

Para a continuidade dessas entidades, bem como a realizagao de seus propositos, supoe-se 

que elas necessitam de uma excelente equipe de profissionais capacitados para elaborarem 

formas estrategicas de alternativas de geragao de renda para assim, chegarem a auto-

sustentagao, urn nivel que exige auto-suficiencia, urn conhecimento aprofundado das fontes 

de recursos existentes e do funcionamento desse setor. 

Assim, essa pesquisa buscou responder o seguinte questionamento: Como tem sido 

realizada a mobilizagao de recursos das entidades ambientalistas do Nordeste 

brasileiro? Observando se essas instituigoes ao desenvolver suas atividades realmente 

conseguem o necessario para construir sua sustentabilidade. 

1.2 Justificativa 

Na visao de Drucker (2001) as instituigoes do Terceiro Setor sao o grande sucesso 

corporativo nos ultimos 50 anos, podendo ser consideradas essenciais a qualidade de vida, 

a cidadania, trazendo consigo os valores e a tradigao da sociedade como urn todo. As 

organizagoes do Terceiro Setor estao se tornando rapidamente o novo centra de agio 

social, de compromisso ativo e de contribuigao. 

Peyon (2004, p. 5) corrobora dizendo que o Terceiro Setor "esta interferindo na economia 

dos paises, gerando empregos e consumindo bens e servigos. E urn fenomeno mundial". 

Nesse sentido, essas organizagoes tornam-se pega fundamental dentro da sociedade, 

ocupando uma importante fungao na economia por gerar emprego, renda e, atuar em 

causas de interesse publico, em especial as ambientais. 

Tornando-se evidente, conforme estudos do IBGE1 em parceria com algumas instituigoes, 

constataram que no ano de 2005 existiam 338 mil Fundagoes Privadas e Associagoes sem 

Fins Lucrativos (Fasfil) em todo o Pais, empregando cerca de 1,7 milhoes de pessoas, 

1 O estudo de IBGE em parceria com o Instituto de Pesquisa Economica Aplicada (IPEA), a 
associagao Brasileira de Organizagdes Nao-Governamentais (ABONG) e o Grupo de Institutos, 
Fundagoes e Empresas (GIFE), feito a partir do Cadastro Central de Empresas (CEMPRE). 
Disponivel em 
http://www.ibqe.qov.br/home/presidencia/noticias/noticia impressao.php?id noticia=1205. 

http://www.ibqe.qov.br/home/presidencia/noticias/noticia
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correspondence a 5,5% dos empregados de todas as organizacoes formalmente registradas 

no Brasil, com uma media de remuneragao superior ao das entidades privadas e 

governamentais, no equivalente a uma media mensal de R$ 1.094,44, que em pesquisas do 

GIFE2 representa a media de 4,5 salarios minimos por mes. Esse grupo, ainda diz que 

dados divulgados no inicio de 2006, por urn estudo do Programa de Voluntarios das Nacoes 

Unidas (UNV) em parceria com a instituicao norte-americana The Johns Hopkins Center for 

Civil Society Studies3, houve urn crescimento de 71% do Terceiro Setor no Brasil entre 1995 

a 2002, passado de 190 mil para 326 mil entidades. 

Dessa forma, os resultados obtidos na pesquisa acima mencionada comprovam a relevancia 

que o Terceiro Setor possui na economia brasileira, o que fortalece a perspectiva de que a 

cada ano esses numeros crescam cada vez mais, fortalecendo a importancia de conhece-lo 

melhor, para assim buscar desenvolver novas praticas de gestao, bem como o uso da 

contabilidade atraves da transparencia e prestacao de contas para favorecerem esse 

crescimento a partir da credibilidade e legitimidade dessas organizacoes. 

Sabe-se que junto aos avancos da ciencia, da tecnologia e da informacao ha paralelamente 

a elas, a necessidade de transformacoes socio-ambientais, e que nos dias contemporaneos 

tern a frente as organizagoes nao governamentais, gerando dentro da sociedade uma 

revolugao cheia de novos ideais e tendencias, como assim e refletido na pesquisa do IBGE, 

pois "entre 2002 e 2005, o grupo de entidades dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Meio ambiente e protegao animal 

[destaque dos pesquisadores] teve urn crescimento de 61,0%, quase tres vezes superior a 

media nacional (22,6%). Isso pode estar refletindo a preocupagao mundial com este tema". 

Para o meio ambiente, essas organizagoes tern sido uma das principals saidas, apontadas 

como responsaveis pela redugao obtida dos danos ao meio ambiente, como exemplo, 

Tinoco e Kraemer (2008) destacam a participagao de 250 organizagoes sem fins lucrativos 

na Conferencia de Estocolmo realizada na Suecia em 1972. Dando como principal 

contribuigao a conscientizagao socio-ambiental da sociedade civil, das empresas privadas, 

com relagao aos cuidados necessarios a serem tornados e, os possiveis danos que virao no 

futuro, mostrando que todos tern uma parte de responsabilidade a ser desempenhada na 

preservagao ambiental. 

E constatado por Brito e Meio (2007, p. 11): 

2 httpi//www.qife.orq.br/numerosdaclos open.php?codiqo=3&tamanhodetela=4&tipo=ns# 
3 The Johns Hopkins Center for Civil Society Studies e uma instituigao norte-americana que estuda as 
organizagoes sem fins lucrativos mundiais. 

http://www.qife.orq.br/numerosdaclos
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Sao crescentes as preocupagoes das organizagoes com o desenvolvimento 
de estrategias de captagao de recurso privados que contribuam 
efetivamente para a continuidade de suas agoes. Ademais da necessidade 
de sustentagao financeira, estreitar o relacionamento entre outras 
organizagoes sociais sem fins lucrativos e a sociedade tambem se coloca 
como uma necessidade polftica, considerando a importancia da legitimidade 
e credibilidade sociais para o desenvolvimento institucional. 

Portanto, como no Brasil o numero dessas entidades esta em constante crescimento, os 

recursos humanos, financeiros e materials, tornam-se cada vez mais limitados, mais 

escassos ja que a grande maioria vive de doagoes, parcerias, entre outros tipos de 

mobilizagao de recursos que nao oferecem garantia quanto a sua durabilidade, deixando-as 

na inseguranga e muitas vezes em situagoes de desestabilidade financeira e, 

paulatinamente, a necessidade de buscarem novas fontes de recursos torna-se evidente 

como assim corrobora Brito e Meio (2007, p.11) "a sustentabilidade financeira de grande 

parte das organizagoes sem fins lucrativos depende da capacidade de ampliar e diversificar 

a captagao de recursos". Alem de tecnicas de aperfeigoamento que as possibilitam adquirir 

credibilidade sem comprometer sua identidade, nem se desvirtuando dos seus propositus, o 

que muitas vezes acontece quando algumas estrategias sao desempenhadas 

aleatoriamente, resultando no comprometimento dos objetivos estabelecidos, sua missao e 

desnorteando seu planejamento. 

Na concepgao de Armani (2008, p. 11) "em urn momento no qual as ONGs e os movimentos 

sociais brasileiros estao fortemente pressionados pelos desafios da sustentabilidade 

institucional, os riscos de que as estrategias de mobilizagao de recursos se apartem dos 

principios e da missao das organizagoes e consideravel". 

Fischer e Falconer (1998) citados por Carvalho (2004, p. 25) afirmam que aspectos como 

auto-sustentagao financeira e escassez de fontes de apoio tecnicos podem configurar-se 

como restritores no desenvolvimento do Terceiro Setor. 

O que poderia ser uma razao para assergao de Olak (2008) ao definir que o campo de 

estudo desse segmento vem despertando grande interesse de pesquisadores 

multidisciplinares, objetivando, no caso das ciencias sociais aplicadas, desenvolverem 

modelos de gestao e otimizagao dos escassos recursos destinados a esse setor. 

Portanto, o Terceiro Setor e, ainda, urn tema que esta comegando a ser explorado por 

estudiosos e pesquisadores, mas sao notorios seu crescimento e o papel fundamental que 

tern desempenhado na sociedade, no qual intrinsecamente esta repleto de desafios a serem 

superados na tentativa de que essas organizagoes nao so nasgam, mas cresgam e 

amuderegam superando cada urn deles, para dai tornarem-se grandes corporagoes. 
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1.3 Objetivos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3.1 Geral 

Analisar a mobilizagao de recursos nas entidades ambientalistas no Nordeste brasileiro. 

1.3.2 Especfficos 

• Caracterizar o perfil das organizacoes e dos respondentes das Entidades 

pesquisadas; 

• Identificar a mobilizacao de recursos nas Entidades pesquisadas; 

• Verificar a captagao de recursos quanto ao volume, as fontes e formas de 

captagao; 

• Demonstrar a evidenciagao das informagoes contabeis; 

• Verificar como as organizagoes pesquisadas realizam accountability; 

• Verificar quais as praticas que as entidades consideram para construgao da 

sustentabilidade. 

1.4 Procedimentos Metodologicos 

1.4.1 Natureza da Pesquisa 

Esta pesquisa, quanto a abordagem do problema, e do tipo qualitativo, que segundo Souza 

et al (2007, p.40) "considers que ha uma relagao dinamica entre o mundo real e o sujeito, 

isto e, urn vinculo indissociavel entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que nao 

pode ser traduzido em numeros". Os referidos autores, ainda afirmam que os dados desse 

tipo de pesquisa sao analisados indutivamente, ou seja, o conhecimento parte da 

observagao da realidade concreta, partindo das experiencias e nao dos principios, tendo 
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como foco principal o processo e o seu significado, alem de nao haver o emprego de 

ferramentas estatisticas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4.2 Classificagao quanto aos meios 

Para atingir os objetivos estabelecidos foi realizada a pesquisa de casos multiplos. Que na 

concepgao de Formigheri e Sausen (2005) abrangem mais de uma organizagao 

possibilitando maior foco na compreensao e na comparacao qualitativa dos fenomenos. 

Oliveira (2003, p.65) completa essa definicao ao dizer que "e uma forma de coleta que 

permite a obtengao de dados sobre fenomeno de interesse, da maneira como este ocorre na 

realidade estudada". 

1.4.3 Classificagao quanto aos fins 

Para este trabalho foi realizada a pesquisa descritiva, que na concepgao de Gil (2002) citado 

por Souza et al (2007) descreve as caracteristicas de determinada populacao, fenomeno, ou 

o estabelecimento de relagao entre variaveis envolvendo tecnicas de coleta de dados, 

questionarios e observagao sistematica, assumindo a forma de levantamento. 

1.4.4 Area da pesquisa 

1.4.4.1 Universo 

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

ambientalistas sem fins lucrativos cadastradas no site4 do Ministerio do Meio Ambiente, 

inseridas no Cadastro Nacional de Entidades Ambientalistas (CNEA) contendo 109 

organizagoes nao governamentais. 

A listagem das organizagoes ambientalistas foi retirada do enderego eletronico: 
http://www.mma.gov.br/port/conama/cfm site do Ministerio do Meio Ambiente. Acesso 29/07/2009. 
Entretanto, a listagem dessas entidades contida no site sofre constantes variagoes, pois esse 
cadastro e sempre atualizado com novas inclusoes e/ou exclusoes. 

http://www.mma.gov.br/port/conama/cfm
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1.4.4.2 Amostra 

A partir da listagem das organizacoes cadastradas no CNEA, constitufram uma amostra 

formada pelo conjunto de 07 entidades: 01 na Bahia, 01 no Ceara, 01 na Paraiba, 02 no 

Pernambuco e 02 no Piauf, cuja pesquisa foi realizada no CNEA no dia 26/07/2009. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 4 .5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ferramenta de coleta de dados 

O instrumento para coleta utilizado foi urn questionario5, elaborado com base na pesquisa 

bibliografica, apresentado no apendice, constituido das caracteristicas da organizagao, que 

objetivaram identificar o perfil da organizacao, tempo existencia; caracteristicas da 

instituigao relacionadas a sua constituicao, tipo de registros ou certificacoes que possua, e 

tambem de sua missao institucional; das caracteristicas dos respondentes, a fim de construir 

o perfil do respondente, verificar seu nivel de conhecimento quanto a organizagao, tempo 

que trabalha no Terceiro Setor, cargo que desempenha na organizagao; Quanto a captagao 

de recursos: busca identificar as formas de captagao e organizagao dos recursos da 

entidade, a composigao de fontes de recursos, a existencia de programas de parcerias, as 

exigencias dos financiadores, perfil do responsavel pelo processo de captagao de recursos, 

recursos humanos da instituigao; Quanto a accountability: verificar as praticas de prestagao 

de contas, elaboragao e evidenciagao das Demonstragoes Contabeis, entre outros; Quanto 

ao desafio da sustentabilidade: investigar as dificuldades enfrentadas no processo de 

captagao de recursos, assim como as saidas para solucionar ou amenizar as dificuldades 

enfrentadas pelas organizagoes na busca de sustentabilidade. 

5 O referido questionario tomou como base as pesquisas de ANDRADE, Miriam Gomes Vieira de. 
Organizagoes do terceiro setor: estrategias para captagao de recursos junto as empresas privadas. 
Dissertacao (Mestrado em Engenharia de Produgao). Universidade Federal de Santa Catarina: 
Florianopolis, 2002. 
GONCALVES, Laryssa Santana. Orgamento como ferramenta de gestao de recursos financeiros no 
Terceiro Setor: urn estudo nas OSCIP no semi-arido da Parafba. Monografia (Bacharel em Ciencias 
Contabeis). Universidade Federal de Campina Grande: Sousa, 2008. 
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1 4 .6zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Tratamento dos dados 

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

software Statistical Package for Social Science - SPSS versao 8.0. 
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2 FUNDAMENTACAO TEORICA 

2.1 Contexto historico do Terceiro Setor 

Desde a antiguidade o homem tern o extinto da coletividade, nascido a partir da 

necessidade de superar os desafios a fim de alcangar a sobrevivencia e a autodefesa, e 

esse convivio em grupo, acaba proporcionando urn maior bem-estar comum aos integrates 

dos seus nucleos sociais (GONCALVES, 2008 p. 18). 

Sousa (2003, p.7) faz respaldo a Hudson (1999) ao relatar que as primeiras civilizagoes 

egipcias criaram urn severo codigo moral encoraja a comunidade a ajudar os necessitados, 

da mesma maneira que a classe de mendigos profissionais presentes nos mosteiros 

britanicos medievais. 

No decorrer do tempo, esses grupos foram comegando a organizar-se a ponto de 

necessitarem de urn representante para dividir trabalhos entre a comunidade, que fosse 

capaz de gerir seus recursos e utiliza-los em beneficio comum, surgindo, portanto, a 

presenga do Estado como esse agente regulador. Entretanto, com o avango da sociedade, 

os problemas a cada dia crescem dificultando a atuagao governamental na tentativa de 

atender as condigoes necessarias para uma vida digna, como no caso do Brasil, expressa 

na Constituigao de 1988, art. 5°, como saude, educagao, cultura, lazer, esporte entre outros 

direitos fundamentals nela assegurados. 

De acordo com Bettiol (2005) o cenario de caos decorrente da crise do estado e da 

dificuldade do mercado em oferecer solugoes aos problemas gerados a partir do 

desenvolvimento industrial, bem como o aumento das demandas sociais tern se mostrado 

como ambiente propicio para o crescimento, cada vez mais acelerado, de urn grupo de 

instituigoes que, organizadas sob a forma juridica de Fundagoes, Organizagoes nao-

governamentais (ONG), Organizagao da Sociedade Civil de Interesse Publico (OSCIP), 

Cooperativas, que participam de forma ativa na busca pela solugao de questoes 

relacionadas ao meio ambiente, cidadania, educagao, saude seguranga, entre outras. 

Nessa perspectiva, configurou-se o aparecimento da agio do Terceiro Setor, na busca de 

preencher as lacunas deixadas pelo Estado, que conforme Landim (1993, p.7) "nos finais da 

decada de 80, iria afirmar-se como urn corpo e adquirir reconhecimento social sob o nome 
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de "Organizagao Nao-Governamental", ou "ONG". Denominagao utilizada ate os dias hoje 

para designar as entidades que compoe o Terceiro Setor". 

De acordo com Matos (2005, p. 24): 

Essas novas experiencias politicas articulavam praticas sociais inovadoras e 
possibilitavam o surgimento de sujeitos historicos dispostos a enfrentar 
novos desafios e proporcionar experiencias de cidadania assentadas na 
solidariedade e identificadas com principios de responsabilidade individual e 
coletiva. 

Dessa forma, as organizagoes do Terceiro Setor foram geradas a partir das praticas dos 

movimentos sociais e fortalecidas pela vocagao na luta pela cidadania e pela justiga social, 

desempenhando atividades promotoras do bem comum e do igualitarismo, atraves de agoes 

caritativas, filantropicas e voluntarias. E o que corrobora Andrade (2002, p. 31, apud 

FALCONER e VILELA, 2001) o Terceiro Setor pode ser conceituado como aquele que 

representa o conjunto de iniciativas da sociedade civil organizada, baseado na agao 

voluntaria, sem fins lucrativos e que visa o desenvolvimento social. 

Assim, ratifica Albuquerque (2007, p. 20): 

Varias denominagoes sao atribufdas a esse grupo de organizagoes que 
surge na sociedade civil: organizagoes sem fins lucrativos, organizagSes 
voluntarias, organizagoes nao governamentais (ONG) ou Terceiro Setor. 
Genericamente, a literatura agrupa nessas denominagoes todas as 
organizagoes privadas, sem fins lucrativos, que visam a produgao de urn 
bem coletivo. O termo terceiro setor foi utilizado pela primeira vez por 
pesquisadores nos Estados Unidos na decada de 1970, e, a partir da 
decada de 1980, passou a ser usado tambem pelos pesquisadores 
europeus. 

Nesse sentido, o Terceiro Setor torna-se urn leque de diferentes entidades, abrangendo 

todas aquelas que nao fazem parte do Primeiro Setor, o governamental, ou nao integram o 

Segundo Setor, o privado. Apesar de cada uma delas possufrem caracteristicas 

diversificadas, estao situadas no mesmo grupo devido terem em comum a finalidade da nao 

lucratividade. 

De acordo com Fonseca (2000, p.4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Araujo, 2005) a relagao entre esses tres setores 

forma uma triade, cada urn tendo sua atuagao indispensavel, de forma independente e 

autonoma uma da outra no que se refere a sua gestao e a tomada de decisao, mas que 

atraves da intersegao existente entre eles, e possivel verificar a existencia de parceria no 

desempenho de suas atividades, como assim esta representado na figura a baixo: 
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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). 

Segundo a ABONG (2003) e preciso que os varios grupos e setores sociais estejam 

representados na tomada de decisoes. Tornando-se evidente a necessidade da existencia 

dessas organizacoes representando os varios interesses da sociedade, sendo 

imprescindivel que sejam fortes, representativas, capazes de analisar problemas, emitirem 

opinioes, apresentarem propostas e negociarem solucoes. 

As ONGs, historicamente, comegaram a existir em anos de regime militar, 
acompanhando urn padrao caracteristico da sociedade brasileira, onde o 
periodo autoritario convive com a modernizacao do pals e com o surgimento 
de uma nova sociedade organizada, baseada em idearios de autonomia em 
relagao ao Estado, em que a sociedade civil tende a confundir-se, por si so, 
com oposigao polftica (TACHIZAWA, 2004 p.24). 

Conforme Landim (1993, p.8): 

Mas o instrumento foi ganhando vida propria e, se pularmos no tempo ate 
1992 - mudada tambem, portanto, a conjuntura polftica do pats - o que se 
constata nao e a "superagao" das "ONGs", mas sim urn movimento oposto: 
esses mesmos agentes e organizagoes vem-se dedicando a afirmar sua 
institucionalizagao, construir uma identidade comum e uma atuagao como 
corpo no campo politico e social do pais, buscando reconhecimento publico 
e reivindicando para si o papel de protagonistas autonomos nessa cena, Em 
que pese ou nao sua vontade e consci§ncia - sera interessante examinar a 
dinamica desse processo - o fato e que em poucos anos essas 
organizagoes consagraram-se, no pais, enquanto entidades de marcas 
especfficas e originais. E fizeram, ai sim, urn nome coletivo, atraves do qual 
se reconhecem, produzem e reafirmam essa identidade: "ONG". 

Nota-se que no Brasil, o movimento dessas instituigoes surge na epoca da ditadura militar, 

periodo em que a sociedade brasileira foi tomada pelo autoritarismo e repreensao social, 

dando a essas entidades nao-governamentais sentido de oposigao polftica as decisoes 

desse despotismo. Destarte, mesmo nos dias atuais, vivendo situagoes diferentes daquela 

epoca, o movimento dessas instituigoes progride ganhando cada vez mais forga e destaque 
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na sociedade, que tern diversificado cada vez mais sua atuagao, possibilitando atingir outros 

campos de agio social, que no principio partiu da iniciativa do voluntariado, do caritativo, e 

filantropico, chegando ao que, realmente, sao hoje: grandes organizagoes com funcionarios, 

que realizam urn planejamento, verificam orgamento, possuem sua evidenciagao eontabil 

voltada para transparencia e prestagoes de contas, estao sujeitas a fiscalizagao, sao regidas 

por uma legislagao especifica entre outras caracteristicas aparentemente pertinentes ao 

Setor Privado, a fim de atingir seus objetivos. 

2.2 Caracterizagao e classificacao das entidades do Terceiro Setor 

O Terceiro Setor e constituido de urn leque multfplice de instituigoes, o que torna evidente 

que cada uma delas possui caracteres distintos, que conforme a classificagao 

internacionalmente aceita ICNPO -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Intenational Calassification of Non-profit Organizations6, 

citada por Araujo (2005), que de acordo com sua area de atuagao estao agrupados em: 

• Cultura e recreagao: artes, zoologicos, cultura, esporte, clubes sociais e outras 

recreagoes; 

• Educagao e pesquisa: incentivo a pesquisa, educagao superior, pesquisa medica, 

treinamento vocacional e outros; 

• Saude: asilos, hospitais para reabilitagao, saude mental, educagao sanitaria e outros; 

• Servigos sociais: assistencia emergencial, servigos para criangas, jovens, familias, 

idosos e deficientes entre outras; 

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

naturais, vida selvagem e outros; 

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

moradia, emprego e treinamento; 

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

associagoes civis entre outras; 

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

concessao de recursos, organizagao de intermediaries, organizagao de capitais de 

recursos; 

Classificagao Internacional de Organizagoes nao Lucrativas 
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• Atividades internacionais: programas de intercambio; amparo em desastres, 

organizagoes pacifistas entre outras; 

• Reiigiao: organizagoes de cunho religioso; 

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

associagoes profissionais e congeneres; 

• Nao classificadas em outros grupos. 

Assim, essas instituigoes devem estar inseridas em pelo menos uma dessas areas e nao ter 

a finalidade lucrativa. Albuquerque (2007, p.30) citando a visao do FASB N° 4, apresenta 

maiores caracteristicas que distinguem as organizagoes sem fins lucrativos, sao elas: 

a. Recebimento de quantias significativas de recursos provenientes de 
doadores, que nao esperam retorno de pagamento ou beneftcios 
economicos proporcionados por suas doagoes. 

b. Propositus operacionais que sao diferentes de fornecer bens ou servigos 
a urn lucro ou lucro equivalente; 

c. Ausencia de interesse de propriedade definida que pode ser vendida, 
transferida, ou resgatada, ou que possua direito a uma parte de uma 
distribuigao residual de recursos no caso da liquidagao da organizagao. 

Freeman e Shoulders (1993, p.8zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Olak e Nascimento 2008, p.3-4) apresentam algumas 

caracteristicas peculiares dessas entidades como sem fins lucrativos: 

a) Quanto ao Lucro (profit): nessas entidades o lucro nao e sua finalidade, ou seja, sua 

razao de ser nao esta em torno de auferi-lo; 

b) Quanto a propriedade (ownership): essas instituigoes pertencem a comunidade, nao 

havendo divisao do capital em partes, mas cabendo-lhe ser permutado ou vendido; 

c) Quanto as fontes de recursos (resources): os doadores de recursos nao recebem 

nenhuma participagao proporcional a sua contribuigao sobre os bens ou servigos de uma 

organizagao; 

d) Quanto as principals polfticas e operacionais (policy & operating decisions): estas sao 

tomadas por decisoes de voto, via assembleia geral, por membros, diretos ou indiretamente 

eleitos, de diferentes segmentos sociais. 

O CFC (2008, p.23) complementa ao dizer que as entidades de interesse social do Terceiro 

Setor, possuem as seguintes caracteristicas basicas: 

a) promogao de agoes voltadas para o bem-estar comum da coletividade; 
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b) manutengao de finalidades nao-lucrativa; 

c) adogao da personalidade juridica adequada aos fins sociais (associacao 
ou fundagao); 

d) atividades financiadas por subvencSes do Primeiro Setor 
(governamental) e doagoes do Segundo Setor (empresarial, de fins 
economicos) e de particulares; 

e) aplicagao do resultado das atividades economicas que porventura 
exerca nos fins sociais a que se destina; 

f) desde que se cumpra requisitos especificos, e fomentado por renuncia 
fiscal do Estado, 

De acordo com Olak e Nascimento (2008, p.7), as principals caracteristicas das entidades 

sem fins lucrativos podem ser resumidas assim: 

Quadro 1 - Caracteristicas de Organizagao de Terceiro Setor 

1. 
Objetivos institucionais 

Provocar mudancas sociais (DRUCKER, 
1994: XIV). 

2. Principais Fontes de Recursos 

Financeiros e Materials 

Doagoes, Contribuigoes, Subvengoes e 
prestagao de servigos comunitarios. 

3. 
Lucro 

Meio para atingir os objetivos institucionais 
e nao urn fim. 

4. 
Patrimonio/Resultados 

Nao ha participagao/distribuigao aos 

Provedores. 

5. Aspectos Fiscais e Tributarios Normalmente sao imunes ou isentas. 

6. 
Mensuracao do Resultado Social 

Diffcil de ser mensurado monetaria e 
economicamente (SUMMER e MOSCOVE, 

SIMKIN). 

Fonte: Olak e Nascimento (2008, p.7) 

Nessa perspectiva, o Quadro 01 expoe de forma resumida as caracteristicas essenciais das 

organizagoes sem fins lucrativos, nas quais destacam-se o fato do lucro ser apenas um 

meio utilizado no alcance dos seus objetivos institucionais, e nao sua razao de existencia. 

Elas tambem tratam seu patrimonio como nao passivel de distribuigao e, diante dos 

aspectos fiscais e tributarios, muitas delas possuem regalias como imunidade ou isengao 

previsto na legislagao. 

Szazi (2004, p.89zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Oliveira e Romao, 2006, p. 10) esclarece de forma palpavel a 

caracteristica de finalidade nao lucrativa ou nao economica: 

O uso da expressao fins nao economicos trouxe grande preocupagao as 
associagoes que desenvolvem programas de geragao de renda. Isso 
porque, essa expressao impressa na lei, q interpretagao de orgaos publicos 
pode ser alterada e, levada ao pe da letra, representar um grande 
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retrocesso se configurar que as entidades de fins sociais estao proibidas de 
realizar atividades eeonomicas. O alvo das atencoes e a Receita Federal, ja 
que intrinsecamente ligada a outorga de beneficios fiscais... nao ha vedacao 
legal para que uma associacao desenvoiva atividades eeonomicas para 
geragao de renda, conquanto nao distribua os resultados apurados entre 
seus associados, devendo aplica-lo integralmente na consecucao de seus 
objetivos estatutarios. 

Em todas as caracteristicas anteriormente evidenciadas pelos pesquisadores, ha nas 

entrelinhas o mesmo significado, como o atributo de provocar mudancas sociais atraves da 

acao transformadora que essas entidades desempenham; da mesma forma que o da 

indivisibilidade do patrimonio entre os membros da organizacao na qual podera ser 

repassado para outras, ou ate mesmo vendido. E, ainda que estas entidades tern fontes 

diversificadas de captacao de recursos, como exemplo, as doagoes e subvencoes. 

Entretanto, sobremaneira se tern interpretado e evidenciado o termo "fim nao economico", 

na tentativa de fazer o entendimento por parte da sociedade de que a geragao de renda 

efetuada por essas entidades nao significa que essas instituigoes possuem lucratividade 

como finalidade, ou seja, o aspecto economico nao e a razao de existencia dessas 

entidades. 

De acordo com a Lei 10.406/2002, Codigo Civil Brasileiro, artigos 44 e 45, as organizagoes 

que compoem o Terceiro Setor enquadram-se nas pessoas juridicas de direito privado e, 

portanto, sao possuidoras de direitos e deveres. Estas organizagoes passam a ter existencia 

legal a partir da sua inscrigao do ato constitutive no respectivo registro, precedida, quando 

necessario, de autorizagao ou aprovagao do Poder Executivo, podendo ser associagoes, 

sociedades, fundagoes, organizagoes religiosas ou partidos politicos. 

As associagoes, segundo Peyon (2004, p.9), "sao formadas pela uniao de pessoas que se 

organizam para fins nao-economicos, sendo necessaria a existencia de um estatuto, 

compreendida por uma Assembleia Geral, os Conselhos e as Diretorias Executivas". 

Oliveira e Romao (2006) fortalecem essa definigao ao dizer que nesse tipo de instituigao, os 

associados tern a responsabilidade quanto ao seu funcionamento, e os administradores 

poderao responder por abuso da personalidade juridica com seus bens particulares, e em 

caso de dissolugao (Codigo Civil de 2002, art.61) da entidade, seu patrimonio sera 

destinado a instituigao sem fins economicos, tendo sido estabelecido no estatuto, caso 

contrario sera distribuido a instituigao municipal, estadual ou federal, de fins identicos ou 

semelhantes. 

O artigo 54, do Codigo Civil, dispoe que sob pena de nulidade, o estatuto das associagoes 

aduzira a finalidade, a denominagao e a sede da instituigao, o necessario para admissao, 
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demissao e exclusao de associados, da mesma forma que seus direitos e deveres, o modo 

de constituigao e atuagao dos orgaos deliberativos, as circunstancias que exijam 

modificagoes estatutarias ou sua propria dissolugao, a forma de gestao administrativa e 

aprovagao das respectivas contas. 

Conforme o art. 981 do Codigo Civil, celebram contrato de sociedade as pessoas que 

reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou servigos, para o exercicio de atividade 

economica e a partilha, entre si, dos resultados. Para Paes (2001, p.36) estas entidades sao 

person if icagoes de grupos sociais guiados por finalidades licitas e sociais, alem de serem 

fundamentadas em estatutos ou contratos sociais, nos quais duas ou mais pessoas se 

obrigam a unir esforgos ou recursos objetivando o bem comum. 

Segundo Peyon (2004) para as fundagoes, sera necessario que seu instituidor, mediante 

escritura publica ou testamento, faga uma dotagao de bens livres, especificando sua 

finalidade (que somente podera ser religiosa, cultural, moral ou de assistencia), o que 

significa dizer que na sua criagao havera um bem inicial, alem de se quiser, podera declarar 

como queira que este seja administrado. 

O CFC (2008, p.25) corrobora dizendo que o fator preponderante da fundagao e o 

patrimonio, ou seja, esse devera ser formado por bens livres, legalmente disponiveis e 

desonerados, sendo que caso sejam insuficientes para constituigao de uma entidade, que 

atendam a sua manutengao e o desenvolvimento de suas finalidades, sera incorporado por 

outra fundagao, que instituidor tenha determinado na escritura publica ou testamento. No 

seu estatuto devera estabelecer sobre a administragao da entidade, dos orgaos que a irao 

compor, suas competencias e como sera formado, que podera ser modificado ou reformado 

observando ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA quorum7 minimo estabelecido no proprio estatuto, este devendo ser aprovado 

pelo Ministerio Publico e, em caso da ausencia de unanimidade, devera ser atraves de 

requisigao dos administradores podendo dar ciencia a minoria vencida. 

As organizagoes religiosas, de acordo com o § 1° do art. 44 do Codigo Civil, tern sua 

criagao, organizagao, estruturagao livre, o que significa dizer que e vedado ao Poder Publico 

negar-lhe reconhecimento ou registro dos atos constitutivos e necessarios ao seu 

funcionamento. 

Na concepgao de Oliveira e Romao (2006) elas sao livres para definir sua organizagao, sua 

estruturagao interna e o seu funcionamento, ou seja, essas instituigoes sao auto-

7Segundo o Dicionario Eletronico Aurelio Quorum: [Do lat. quorum, \o numero) dos quais (e necessario)'.] 

Substantivo masculine 1. Numero minimo de pessoas presentes, exigido por lei ou estatuto para que um orgao 

coletivo funcione. 
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reguladoras, o que nao as desobriga de ter um estatuto, podendo tomar referenda as 

organizaedes civis, isso principalmente por nao apresentar uma definigao das instituicoes 

que compoem esse grupo. 

Os partidos politicos, de acordo com Paes (2001, p.36), "sao de fundamental importancia na 

vida Nagao, ja que permite que os cidadaos exercitem a agio politico-partidaria 

assegurando a autenticidade do sistema representative". 

Ainda segundo Paes (2001), e possivel constatar que a existencia do estatuto e uma 

semelhanga existente entre as associagoes, as sociedades civis e as fundagoes. Portanto, o 

estatuto configura-se na lei organica que formalmente expressa os principios que regem 

essas instituigoes. Alem dessa semelhanga, essas entidades tambem possuem divergencia 

sendo a principal apontada pelos estudiosos anteriormente citados, o fato de que nas 

fundagoes elas desde inicio possuem um patrimonio disponivel a realizagao de seus 

objetivos, o que nao acontece nas demais entidades. 

Conforme Andrade (2002, p.34) "apos ser constituida mediante o estatuto, as organizagoes 

podem requerer titulos ou qualificagoes que Ihes garantam beneficios diferentes". 

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

Governamental (ABONG, 2003) destaca os titulos, declaragoes, qualificagoes e conselhos 

existentes: 

• Titulo de Utilidade Publica: esse titulo e regido pela Lei n° 91/35 e o Decreto n° 

50.517/61. Este por sua vez, e valido por prazo indeterminado, atribuido as 

organizagoes civis e fundagoes constituidas no Brasil, servindo desinteressadamente 

a coletividade, sendo um requisito para o pedido do Certificado de Entidade 

Beneficente de Assistencia Social (Cebas), a qual permite a isengao da cota patronal 

do INSS, e de possibilitando que essas entidades recebam doagoes da Uniao, de 

empresas privadas, dedutiveis do Imposto de Renda, alem de receitas das loterias 

federals, realizar sorteios, tendo sido autorizados pelo Ministerio da Justiga. 

Entretanto, para manter esse reconhecimento e preciso apresentar relatorio 

minucioso dos servigos prestados a coletividade no ano anterior, devidamente 

acompanhado do demonstrative dos resultados do exercicio; 

• Registro no Conselho Nacional de Assistencia Social - CNAS: regido pela Lei n° 

8.742/93 e pela Resolugao n° 31/99, este registro e exigido por determinados fundos 

publicos e orgaos governamentais para celebragao de convenios com as 

organizagoes sem fins lucrativos, tendo um prazo indeterminado para instituigoes de 
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amparo as criangas e adolescentes, agoes de integragao a vida, ao mercado de 

trabalho entre outros. Contudo, para manter esse reconhecimento a organizagao 

deve comunicar possiveis alteragoes em seu estatuto juntamente com o registro em 

cartorio competente, manter atualizado seus dados cadastrais, e apresentar demais 

documentos requeridos pelo CNAS; 

• Certificado de Entidade Beneficente de Assistencia Social - Cebas: amparado pela 

Resolugao CNAS 177/2000, este documento e essencial para requerimento junto ao 

INSS da isengao do recolhimento da cota patronal da contribuigao previdenciaria 

incidente sobre a folha de pagamento da entidade, sendo dispensada da 

apresentagao anual dos balangos e relatorios. Esse certificado e valido por prazo de 

tres anos, contudo sera permitida sua renovagao por igual periodo atraves de novo 

processo; 

• Organizagoes da Sociedade Civil de Interesse Publico - Oscip; este tipo de 

qualificagao foi criada pela Lei Federal n° 9.790/99, regulamentada pelo Decreto n° 

3.100/99 e pela portaria n° 361/99. Considerada pelos estudiosos como o marco 

legal do Terceiro Setor. Esta qualificagao e obtida pelas associagoes civis e 

fundagoes de direito privado, no intuito de reconhece-las como de carater publico, 

alem de procurar a diferenciagao das entidades comerciais e de beneficio proprio, 

trata tambem do termo de parceria, que busca facilitar e desburocratizar o acesso 

aos fundos publicos, entre outros beneficios como concessao de isengao fiscal, 

incentivo fiscal a doagoes, direito a remuneragao dos dirigentes, recebimento de 

bens apreendidos, abandonados ou disponfveis, geridos pela Receita Federal, sendo 

que para manter essa qualificagao a instituigao devera prestar contas de suas 

atividades anualmente, atraves das demonstragoes contabeis, relatorio de execugao 

dessas atividades, parecer e relatorio de auditor independente; 

• Organizagoes Sociais: estabelecida pela Lei n° 9.637/98, na busca de "a 

administragao publica e flexibilizar a mobilizagao de recursos publicos por meio da 

celebragao de contratos de gestao", as entidades que desenvolvam atividades de 

ensino, de desenvolvimento tecnologico, de protegao e preservagao do meio 

ambiente, de cultura e de saude, mesmo pertencentes ao setor privado sao 

gerenciadas e qualificadas pelo poder publico, podendo firmar entre eles contratos 

de gestao, por isso, sao declaradas de entidades de interesse social e utilidade 

publica; 
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• Cadastro Nacional de Entidades Ambientalista - CNEA: regido pela Resolugao 

CONAMA n° 006/89, esse cadastro visa gerar um banco de dados dos registros 

atualizados das organizagdes que desenvolvem seus objetivos suas atividades 

objetivando a defesa e a protecao ao meio ambiente. Esse tipo de cadastres e valido 

por prazo indeterminado, mas a cada uma das entidades que estao inseridas nele, 

segue a responsabilidade de estarem sempre atualizando seus dados, pois o acesso 

a esse banco de dados, da suporte as decisoes de convenios, parcerias firmadas 

com governo e demais entes financiadores; 

• Conselhos: para as instituigoes sem fins lucrativos ha a possibilidade de participarem 

como membros integrantes dos conselhos existentes, como o Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (CONAMA), o de Assistencia Social (CNAS), o da Crianga e do 

Adolescente (CONANDA), alem de outros de niveis estadual e municipal. Esta 

participagao dar-se atraves de candidatura de representantes ou voto para eleigao 

de conselheiros, ou a partir de foruns para discutir questoes que serao levadas aos 

conselhos atraves de grandes contribuigoes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.1 Cadastro Nacional de Entidades Ambientalista 

O meio ambiente tern sido vitima da degradagao e de milhares de danos causados pela 

agao inconsequente do homem, partindo desse pressuposto, sao muitas as organizagoes 

que tern se preocupado em realizar agoes para ameniza-los, seja atraves do processo de 

conscientizagao da sociedade, ou fiscalizagao da atuagao de empresas privadas ou 

entidades publicas, alem de outras praticas desenvolvidas por elas. 

De acordo como art. 1° da Resolugao n° 292, de 21 de margo de 2002, "sao entidades 

ambientalistas as Organizagoes Nao-Governamentais - ONGs sem fins lucrativos que 

tenham como objetivo principal, no seu estatuto e por intermedio de suas atividades, a 

defesa e protegao ao meio ambiente". 

Pensando nisto o Ministerio do Meio Ambiente, atraves da Resolugao8 CONAMA n° 006/89, 

instituiu o CNEA - Cadastro Nacional de Entidades Ambientalistas, que visa manter um 

8 Disponivel em http://www.mma.qov.br/port/conama/res/res89/res0689.html acesso em 25/08/2009 e 

http://www.mma.qov.br/port/conama/res/res01/res29201.html acesso em 25/08/2009 

http://www.mma.qov.br/port/conama/res/res89/res0689.html
http://www.mma.qov.br/port/conama/res/res01/res29201.html
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banco de dados dos registros das organizagoes, atuantes, do pais que tern como principal 

finalidade a defesa do meio ambiente. 

Apesar do cadastramento no CNEA ser voluntario (art. 5°, da Resolugao n° 292, de 21 de 

margo de 2002), este registro e valido por tempo indeterminado, trazendo para as 

organizagoes que nao atualizarem seus dados a penalidade de serem descadastradas 

(art 11°). Essa exclusao do cadastro e um processo realizado pela Comissao Permanente 

do CNEA (art. 3°), e so podem requerer novo registro apos dois anos (art. 12°), isso devido o 

fato dele ser constantemente visitado por muitas organizagoes nacionais e internacionais, 

governamentais ou nao, que acessam essas informagoes para darem suporte a realizagao 

de parcerias, projetos, convenios ou outro tipo de divulgagao. 

O cadastramento e o recadrastamento, tambem realizados pela Comissao Permanente do 

CNEA, e e necessario que a entidade ambientalista tenha minimo um ano de existencia, e 

no caso do cadastro, a organizagao devera preencher uma ficha contendo a assinatura de 

seu representante legal e as documentagoes a seguir, como assim e afirmado pela ABONG 

(2003, p. 63): 

I. Copia do estatuto do estatuto da entidade ambientalista devidamente 
registrado nos termos da lei, com a identificagao do cartorio e transcrigao 
dos registros no proprio documento ou certidao; 

II. Caso se trate de fundagao, ele devera apresentar copia da escritura da 
instituigao, devidamente registrada em cartorio da comarca de sua sede, e 
comprovante de aprovagao do estatuto pelo Ministerio Publico; 

III. Cdpia da ata de eleigao da diretoria em exercfcio registrada em cartorio; 

IV. Copia da inscrigao atualizada no Cadastro Nacional das Pessoas 
Juridicas (CNPJ), do Ministerio da Fazenda; 

V. Relatorio sucinto das atividades desenvolvidas no ultimo ano; 

VI. Atestado ou declaragao de que a entidade esta em pleno e regular 
funcionamento, fornecido por autoridade judiciaria ou membro do 
Ministerio Publico, ou por tres entidades ambientalistas da regiao 
registrada no CNEA; 

VII. Informagao do numero de associados e/ou filiados; 

VIII. Preenchimento da ficha de cadastro (disponivel na pagina do CONAMA). 

Essa documentagao devera ser enviada a Secretaria Executiva do Ministerio do Meio 

Ambiente que sera submetida para deliberagao pela Comissao Permanente do CNEA e, 

logo apos aprovagao, "tera seu registro homologado pelo Presidente do CONAMA mediante 
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portaria ministerial, publicada no Diario Oficial da Uniao" (art. 6° e 7°), o que sera valido 

tambem em caso de atualizagao de dados. 

Essas entidades tambem votarao nos processos eleitorais do CONAMA E FNMA (Fundo 

Nacional do Meio Ambiente), e terao para cada uma das cinco regioes geograficas 

brasileiras, um representante na Comissao Permanente do CNEA e um no ambito nacional, 

formada por mais dois representantes do Ibama, denominados de Conselheiros do 

CONAMA. 

2.3 O desafio da sustentabilidade 

De acordo com Left (2001) o principio da sustentabilidade surge no contexto da globalizacao 

como a marca de um limite e o sinal que reorienta o processo civilizatorio da humanidade 

diante da crise ambiental, tendo em vista o impulsionamento do crescimento economico 

como sendo o agravante da degradacao da natureza, ou seja, a sustentabilidade e o 

reconhecimento da fungao de suporte da natureza, condicao e potencial do processo de 

producao. 

A Conferencia das Nacoes Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, 
celebrada em Estocolmo, em 1972, ocorrida em Estocolmo, colocou a 
dimensao do meio ambiente na agenda internacional. Ela foi precedida pelo 
encontro Founex, de 1971, implementado pelos organizadores da 
Conferfencia do Estocolmo para discutir, pela primeira vez, as dependencias 
entre o desenvolvimento e o meio ambiente, e foi seguida de uma serie de 
encontros e relatorios internacionais que culminaram, vinte anos depois, 
com o Encontro da Terra no Rio de Janeiro. (SACHS, 2008, p.48) 

Para Left (2001), a conferencia do Estocolmo assinalou os limites da racionalidade 

economica e os desafios para enfrentar os impactos da degradacao ambiental, bem como a 

escassez existente da adequacao da teoria a pratica economica. 

E possivel observar a representatividade que as organizacoes do Terceiro Setor ocupam na 

sociedade a partir do que Tinoco e Kraemer (2008) afirmam ao dizer essa conferencia 

tornou-se o marco historico e dividiu o ambientalismo em "antes" e "depois" contando com 

113 paises, 250 organizagoes nao-governamentais e de varios organismos da ONU, e ainda 

que nesse periodo surge a teoria do desenvolvimento sustentavel, como sendo o uso 

racional dos recursos naturals permitindo boa qualidade de vida sem comprometer seu uso 

pelas geragoes vindouras. 
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Segundo Bruseque (2003) o ecodesenvolvimento e uma proposta que busca caracterizar 

uma concepgao alternativa de polftica do desenvolvimento, este por sua vez foi fundado por 

Maurice Strong em 1973, mas foi Ignacy Sachs quern formulou os principios basicos deste 

modelo, dentre eles: a satisfacao das necessidades basicas, a solidariedade com as 

geracoes futuras, a participacao da populacao envolvida, a preservacao dos recursos 

naturais e do meio ambiente em geral, a elaboracao de um sistema social, e os programas 

de educagao. Essa teoria relacionava-se com ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA self-reliance defendida por Mahatma Ghandi 

ou Julius Neyrere, que hoje dar suporte a teoria do desenvolvimento sustentavel. 

O relatorio de Brundtland, em conformidade com Bruseque (2003) e o resultado da 

Comissao Mundial (ONU) junto a Meio Ambiente e o Desenvolvimento (UNCED), tendo a 

frente da comissao os presidentes Gro. Harlem Brundtland e Mansour Khalid, parte de uma 

visao complexa das causas dos problemas ambientais e os socio-economicos da sociedade 

global, destacando a interligacao entre economia, tecnologia, sociedade e polftica, alem de 

ressaltar uma nova postura etica caracterizada pela responsabilidade tanto com as geracoes 

futuras como a sociedade contemporanea. No entanto, apresenta uma lista de medidas a 

serem tomadas no nivel de Estado nacional: limitacao do crescimento populacional, garantia 

da alimentacao a longo prazo, preservacao da biodiversidade e dos ecossistemas, 

diminuicao do consumo de energia e desenvolvimento de tecnologias do uso de fontes 

energeticas renovaveis, necessidades basicas devem ser satisfeitas, aumento da produgao 

industrial nos paises nao-industrializados a base de tecnologias ecologicamente adaptadas, 

controle da urbanizacao selvagem e integragao entre campo e cidades menores. O Relatorio 

Brundtland define tambem metas a serem alcangadas sendo elas: as organizagoes do 

desenvolvimento devem adotar estrategia do desenvolvimento sustentavel, a comunidade 

internacional de proteger ecossistemas supranacionais, guerras devem ser banidas, a ONU 

deve implantar um programa de desenvolvimento sustentavel. Uma diferenga consideravel 

entre essa teoria e demais que apareceram ao longo da ciencia como o proprio 

Ecodesenvlvimento, declaragao de Cocoyok, Tese dos limites de crescimento entre outras, 

e que a proposta do Relatorio de Brundtland e a que mais se aproxima da realidade, mais 

aceitavel a ser colocada em pratica devido nao propagar o self-reliance, e nao ir abolir o 

crescimento economico. 

O debate para estabelecer uma "agenda global de mudanga" via Desenvolvimento 

Sustentavel foi elaborada pelo relatorio "Nosso Futuro Comum" (CMMAD, 1991). Neste 

documento foi apresentado o conceito de Desenvolvimento Sustentavel como "aquele que 

atende as necessidades do presente sem comprometer as possibilidades de as geragoes 

futuras atenderem as suas proprias necessidades" (CMMAD, 1991, p. 46). 
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Segundo Ashoka (2006) em meados da decada de 1980 as organizagoes internacionais 

eomecaram que financiavam os programas sociais em quase todos os continentes, 

passaram a concentrar os recursos doados aos paises da Africa, cuja crise socioeconomica 

alcangava proporcoes assustadoras, e aos do Leste Europeu, que apresentavam graves 

problemas sociais conhecidos somente apos sua abertura polftica. A mudanga de foco dos 

fomentadores internacionais inviabiliza as organizagoes latino-americanas forgando-as a 

buscar opgoes diversificadas para dar continuidade a seus programas. Em paralelo ao 

encolhimento do financiamento intemacional somou-se um novo direcionamento do Estado, 

que progressivamente reduziu o volume de recursos oferecidos as organizagoes. 

Conforme o CFC (2008) diante da crise financeira nos anos 80, as ONGs internacionais que 

financiavam recursos para pafses como o Brasil tiveram que deixar e colaborar com paises 

africanos e europeus, mais atingidos pela miseria na epoca, o que gerou a implementagao 

de uma linha de agio que propunha capacitar os gestores das organizagoes, captar fundos 

atraves dos cofres publicos, de investimentos da empresas privadas, de campanhas de 

doagoes voluntarias, termos de parcerias, numa postura diferenciada que acaba ganhando 

cada vez mais espago na sociedade atraves da democratizagao das politicas publicas 

possibilitando a inclusao social e a construgao de um realidade nova e assim, realizar e dar 

continuidade a missao institucional da entidade tendo que enfrentar alguns obstaculos como 

o cumprimento das exigencias legais do governo e os estabelecidos pela propria 

organizagao, imunidade e isengao de tributos na tentativa de reduzir despesas, controle de 

gastos e a realizagao da contabilidade a fim da prestagao de contas e como embasamento 

na tomada de decisao. 

Nesse sentido Andrade (2002, p. 13) corrobora ao dizer que "o terceiro setor vive o desafio 

da sustentabilidade organizacional, principalmente pela dependencia de tais organizagoes 

em relagao as fontes de recursos, seja governo, setor privado ou de organizagoes 

internacionais". Essa dependencia entre as organizagoes sem fins lucrativos e as fontes 

financiadoras e um desafio complexo a ser superado tendo em vista a possibilidade do 

comprometimento do desempenho das atividades dessas entidades e sua propria 

continuidade. 

Certamente, essas entidades comegaram a incorporar novas praticas, antes apenas 

adotadas pelas instituigoes privadas, como a realizagao da contabilidade a fim de realizarem 

planejamento estrategico, como ferramenta estrategica na aquisigao de investidores, para 

fazer a prestagao de contas exigida nao so pelos investidores como tambem pelo proprio 

governo para garantir a concessao de convenios, contratos de gestao ou termo de 

parcerias, alem do emprego em praticas gerenciais, como as de controle interno. 
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O alcance da sustentabilidade nao depende unicamente da captagao dos 
recursos materias e financeiros definidos pela entidade em seu orcamento, 
mas tambem depende fortemente da elaboracao de projetos auto-
sustentaveis, pois a geragao de recursos proprios e algo cada vez mais 
necessario as organizagoes do terceiro setor no Brasil. Ser sustentavel 
significa caminhar com as prdprias pemas e nao depender de recursos de 
terceiros. CAMPOS (2008, p. 130) 

Por isso, a continuidade dessas instituigoes torna-se uma tarefa tao dificil a ser executada, 

pois exige criatividade na elaboragao dos projetos envolvendo agoes inovadoras a fim de 

conquistarem recursos proprios como geragao de renda. 

Andrade (2002) afirma que a criagao de uma dinamica organizacional passou a integrar os 

desafios das entidades sem fins lucrativos e assim, poderem estabelecer parcerias. Isso 

significa dizer, que nao basta adquirir parceiros e confiar que estarao constantemente a 

disposigao da entidade, mas entender que estes sao incertos, que colaboram com a 

entidade por prazo indeterminado e criar mecanismos que sirvam de atrativos para eles 

torna-se vital. 

Diante da problematica de criar estrategias para captagao de recursos enfrentada por essas 

instituigoes, surgem organizagoes com interesse de contribuir para soluciona-la ou, ao 

menos, ameniza-la, destacando-se a Oxfam, a Ciclo Assessoria para o Desenvolvimento e a 

Cordaid, entre outras que atua no Terceiro Setor langando novas teorias e empregando 

novas praticas. 

Segundo Armani (2008) a Oxfam, organizagao internacional de origem Gra-Bretanha, atua 

no Brasil desde 1968 e em outros 79 paises, desenvolvendo parcerias com os movimentos 

sociais, Ongs, associagoes, entre outras organizagoes sem fins lucrativos que estao 

preocupadas com a sociedade, a fim de torna-la mais justa, igualitaria e sustentavel atraves 

do comprometimento com a agao de transformar. Um de seus programas que tern se 

destacado diante das dificuldades de alocar recursos e o Programa de Mobilizagao de 

Recursos desenvolvido no Brasil em parceria com a entidade Agao Educativa, Alianga 

Interage, Ashoka, Associagao Brasileira de Organizagoes Nao-Governamentais - Abong, 

Associagao em Areas de Assentamento no Estado do Maranhao - Assema, Associagao 

Quilomaba de Conceigao das Crioulas - AQCC, Escola Pernambucana de Circo - EPC e 

Instituto Brasileiro de Analises Sociais e Eeonomicas - Ibase. Segundo Janaina Jatoba, 

coordenadora do programa, juntas essas organizagoes passaram a trazer novos 

posicionamentos e reflexoes quanto as praticas das organizagoes do Terceiro Setor diante 

dos valores e principios sociais, e a mobilizagao de recursos cabe-lhe o papel de envolver 

diferentes sujeitos na concretizagao da transformagao da sociedade oferecendo apoio 
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politico e financeira no aprofundamento das causas sociais e sua revelancia bem como a 

criagao de lacos de confianca entre a organizagao e esses agentes. 

A Ciclo Assessoria para o Desenvolvimento, conforme Brito e Meio (2007), e uma entidade 

que presta consultorias na area de captagao de recursos voltada para organizagoes sociais 

sem fins lucrativos, com apoio da Cordaid, agenda holandesa de cooperagao para o 

desenvolvimento, que busca incentivar o desenvolvimento de iniciativas de doagao e 

captagao de recursos privados no Brasil. 

Segundo Armani (2008) a alocagao de recursos certamente e um desafio, mas junto a ele, 

as organizagoes sem fins lucrativos estao sujeitas aos fatores eticos e politicos que 

enfatizam ainda mais essa problematica. 

Contudo, essa problematica e possivel de supera-lo com auxflio de praticas inovadoras de 

mobilizagao de recursos a fim de fortalecer a sustentabilidade das organizagoes do Terceiro 

Setor. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3.1 Tipos de fontes de recursos utilizadas 

Com a escassez de recursos e imprescindivel que as organizagoes sem fins lucrativos 

possuam uma diversificagao nas suas fontes de recursos, o que e afirmado por Brito e Meio 

(2007, p. 11) "a sustentabilidade financeira de grande parte das organizagoes sem fins 

lucrativos depende da capacidade de ampliar e diversificar a captagao de recursos privados 

no Brasil". 

• Termo de parceria: foi criado pela Lei n° 9.790/99, celebrado entre o governo e as 

entidades sem fins lucrativos no intuito de destinar recursos dos governos parceiros 

para o desenvolvimento das atividades de fomento para essas organizagoes. O art. 9 

dessa lei institui o termo de parceria como: 

O instrumento passfvel 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. 

Ainda relacionado ao termo de parceria, disposto na Lei das Oscip's, com assim e 

denominada a Lei n° 9.790/99, devera especificar direitos, responsabilidades e obrigagoes 

das partes pactuantes. Devera tambem abordar a especificagao do programa, as metas e os 
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resultados almejados, o cronograma das atividades, os criterios de avaiiacao de 

desempenho e indicadores de resultados, a previsao das receitas e despesas alem da 

respectiva prestagao de contas, sua publicacao em imprensa oficial entre outros que 

objetivam facilitar o fomento das entidades do Terceiro Setor que em todo o processo e 

acompanhado de fiscalizagao pelo Poder Publico. 

• Contrato de administrativo: De acordo com a ABONG (2003) esse tipo de contrato e 

firmado quando o Poder Publico deseja comprar algum bem ou adquirir algum 

servigo, que devera ser convencionado precedido de licitagao publica a fim de 

assegurar a igualdade perante todos, contudo ha casos de dispensa do processo 

licitatorio, como exemplo contratagao de servigos com instituigoes de pesquisa, 

ensino e desenvolvimento institucional ou de associagao de portadores de 

deficiencia fisica ( estabelecido pela Lei n° 8.883/1994). 

• Doagoes: Peyon (2004, p. 144) corrobora ao dizer que "a doagao e o contrato que 

uma pessoa fisica ou juridica, por liberalidade, transfere do seu patrimonio bens sem 

restrigao de ordem legal ou vantagens para outra". Isso nao significa dizer que 

apenas serao consideradas doagoes aquelas tidas em bens, mas tambem as de 

prestagao de servigos como e o caso do voluntariado. Conforme Niyama e Silva 

(2008) as doagoes sao um tipo de fonte de recursos muito importante para as 

organizagoes do Terceiro Setor, sendo considerada uma forma de a entidade 

exercer sua fungao social, que podem ser em dinheiro, alimentos, maquinas, roupas, 

sangue ou outros, podendo ser utilizadas para custeio da entidade, para aumentar 

seu patrimonio, como ativo patrimonial ou ainda, como prestagao de servigos. Dessa 

forma, essas doagoes acabam correspondem a receitas, isso por trazerem 

beneficios economicos durante o periodo contabil. Entretanto, elas poderao ser 

condicionais ou incondicionais, a primeira quando o doador estabelece criterios a 

serem cumpridos pela entidade, e a segunda, quando, simplesmente, este nao impor 

nenhuma condigao. 

• Convenios: Para ABONG (2003), este e um instrumento utilizado pelo Poder Publico 

para associar-se com as OSCIP's e as de utilidade publica, ligados por interesses 

comuns voltados para obtengao de um resultado usual de interesse publico, sendo 

que os concretizados com o governo federal sao legitimados pela Instrugao 

Normativa do STN 01/97, Lei n° 8.666/93, que dispoe sobre as licitagoes, a Lei de 

Responsabilidade Fiscal n° 101/00 e na Lei de Diretrizes Orgamentarias. 

• Servigos voluntarios: Um tipo de recursos indispensavel numa entidade do Terceiro 
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Setor e a prestacao de servigos voluntarios, podendo ser considerados recursos 

humanos essencias para essas instituigoes. Dessa forma, para dar respaldo a estes 

servigos Niyama e Silva (2008) afirmam que esses servigos sao resultantes do 

trabalho de voluntarios, nos quais poderao nao cobrar nada, ou algum valor que 

esteja bem abaixo do valor de mercado, contudo, este tipo de auxilio pode ser 

considerado ou confundido com doagao. Peyon (2004, p. 145) "esse servigo nao gera 

vinculo empregaticio nem obrigagoes decorrentes e devera ser prestado mediante a 

celebragao do Termo de Adesao (contrato), onde constarao o seu objeto e condigoes 

de seu exercfcio." Atraves da afirmagao de Peyon, observa-se que nao so os 

funcionarios deverao estabelecer contratos com a instituigao, mas os servigos 

prestados como voluntariados, que deverao ingressar na contabilidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3.2 Alternativas no alcance da sustentabilidade 

Apesar de a sustentabilidade ser um desafio enfrentado pelas instituigoes do Terceiro Setor, 

conforme afirma Brito e Meio (2007). A seguir serao apresentadas algumas estrategias que 

contribuem para que essas entidades consigam manter sua estabilidade ao longo do tempo, 

desenvolvendo suas atividades e atingindo seus objetivos. 

2.3.2.1 Evidenciagao contabil 

As informagoes provenientes da Contabilidade desempenham um papel de grande 

relevancia no desempenho de uma entidade, seja ela atuante do ambito governamental, 

empresarial ou nao-governamental, viabilizando seus objetivos e metas, e assim garantindo 

sua continuidade. 

Dessa forma, como a Contabilidade e responsavel pelo controle economico, resguardando o 

patrimonio da entidade, cabe-lhe oferecer aos gestores suporte na tomada de decisao 

fornecendo-lhes informagoes uteis a tempo habil, atraves da identificagao, mensuragao e 

evidenciagao dos eventos que venham a modificar o patrimonio. 

E, para as organizagoes sem fins lucrativos, o uso da contabilidade torna-se uma ferramenta 

gerencial que configura-se na chave para aquisigao de novos fomentadores bem como a 

conquista de sua confiabilidade atraves da accountability. 
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Segundo Milani FilhozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al (2003) o voluntariado e uma das principals fontes de recursos de 

uma entidade sem fim lucrativo, representando a essencia do Terceiro Setor, que ainda nao 

e reconhecido contabilmente, exceto as prestacoes de servigos profissionais. Para ser 

reconhecido o valor dos servigos prestados pelas organizagoes a sociedade e indispensavel 

mensurar os servigos voluntariados, que simplesmente nao reconhece-las ou nao divulga-

las aos usuarios externos prejudica qualquer analise da organizagao. 

Olak (2008, p.98) apresenta um posicionamento semelhante: "quanto ao trabalho voluntario, 

a Contabilidade, via de regra, quer por falta de objetividade, quer por excesso de 

conservadorismo, nao o reconhece, comprometendo significativamente a evidenciagao do 

efetivo desempenho da entidade". 

Albuquerque (2007) afirma que essas informagoes contabeis sao destinadas a um publico 

amplo e variado, incluindo os usuarios intemos, os quais por estarem dentro da organizagao 

tern acesso mais rapido as informagoes, o que os possibilita utiliza-las conforme a 

necessidade; e os usuarios externos, podendo ser acionistas, doadores, investidores, 

governo, fornecedores entre outros, que por serem bastante diversificados com exigencias 

particulares tornam complexa a produgao dessas informagoes, ja que esta devera ser em 

grande numero e diferenciada para cada um deles a fim de atender a suas necessidades. 

Atualmente, praticamente nao existe uma regulamentagao formal no que se 
refere a forma de evidenciagao das Organizagoes Nao Governamentais, 
entidades pertencentes ao Terceiro Setor e todas as normatizagoes 
emanadas de orgaos reguladores da profissao contabil e do mercado, 
principalmente do Conselho Federal de Contabilidade - CFC, referem-se a 
normas a serem seguidas pelos que fazem a contabilidade dessas 
organizagoes, com a particularidade de que essas normas seguem, na sua 
quase totalidade, o que estabelece a Lei das Sociedades por Agoes no 
Brasil. (LUCA; BRITO, 2006 p.6-7) 

O referido encontra-se assim expresso na NBC T-10. 19.1.6 ao dizer que aplicam-se as 

entidades sem finalidade de lucros os Principios Fundamentals de Contabilidade, bem como 

as Normas Brasileiras de Contabilidade e suas Interpretagoes Tecnicas e Comunicados 

Tecnicos, editados pelo Conselho Federal de Contabilidade, o que significa dizer que essas 

entidades tambem sao regulamentadas pelo CFC. 

Segundo estudos de Luca e Brito (2006, p.7) o objetivo das demonstragoes contabeis e : 

[...] representar os efeitos das transagoes ocorridas nas organizagoes, 
observando-se os criterios de mensuragao dos ativos, passivos, receitas e 
despesas, de acordo com os principios fundamentals de contabilidade e 
com as praticas contabeis adotadas no Brasil, obedecendo-se ainda, as 
normas especfficas para os diversos segmentos de atividades. Atraves 
delas e possivel fornecer informagoes sobre a posigao patrimonial e 
financeira, o resultado das transagoes e o fluxo financeira de uma entidade 
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que sao uteis para uma ampla variedade de usuarios (internos e externos) 
na tomada de decisoes. Cabe ressaltar que as demonstracoes contabeis 
tambem mostram os resultados do gereneiamento, pela administracao, dos 
recursos que Ihe sao confiados, servindo como importante instrumento para 
a tomada de decisoes dos gestores. 

Dessa forma, nas entidades sem fins lucrativos o uso das demonstracoes contabeis pode 

ser considerado uma ferramenta estrategica na alocacao de recursos, oferecendo aos 

doadores os resultados alcancados no desenvolvimento das atividades da entidade e aos 

gestores uma visao de como estes foi e/ou poderiam ter sido utilizados a fim de avaliar se a 

entidade conseguiu atingir os objetivos e metas estipulados. 

A capacidade de evidenciar resultados torno-se uma questao decisiva para 
sustentabilidade [levando-as] a rever muitos elementos de sua estrategia e 
de suas politicas de apoio, conferindo-lhe relevancia inusitada na sua 
relagao com as organizacoes parceiras, as questoes de planejamento, da 
gestao administrativa e financeira e da capacidade de gerar e demonstrar 
resultados. (ARMANI 2008, p.26) 

De acordo com Jeremias e Beuren (2000), as entidades do Terceiro Setor nao sao 

obrigadas a publicar suas demonstracoes contabeis previstas na Lei 6404/76, mas apenas 

manterem a escrituragao revestida de formalidades nos livros das receitas e despesas 

conforme a legislacao fiscal a fim de assegurar a sua exatidao, ja que esses registros 

utilizam criterios que nao seguem os principios fundamentals de contabilidade. 

2.3.2.1.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Accoutability. transparencia e prestacao de contas 

A accoutability pode ser considerada uma estrategia produzida a partir da elaboracao das 

Demonstracoes Contabeis, que resulta na prestagao de contas e na transparencia. 

Por desempenhar fungao de interesse publico espera-se que a organizagao 
do Terceiro Setor cultive a transparencia quanto ao seu portfolio de projetos 
e, tambem, quanto aos resultados obtidos e os recursos alocados. O 
diagnostico ex-ante e a avaliagao ex-post constituem instrumentos 
determinantes para o exito e o apoio a ser obtido em iniciativas futuras. 
Nesse sentido, a preparagao de relatorios de avaliagao, e sua disseminagao 
constituem importantes instrumentos de comunicagao com a sociedade. 
(MARCOVITCH 1997, p.121 apud OLAK; NASCIMENTO 2008, p.21). 

Esses relatorios de avaliagao cabem ser preparados pelo setor contabil, responsavel por 

fornecer informagoes aos usuarios internos e externos da entidade, essas informagoes 

favorecem um novo direcionamento da gestao das organizagoes do Terceiro Setor. 

Como e afirmado por Oliveira e Romao (2006, p.37) "ao expor que as entidades do Terceiro 

Setor, por necessitarem captar recursos, desenvolvem gestoes apropriadas para tal sem 
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descuidar-se de uma administragao voltada para apelos das mais diferentes maneiras". E, 

por isso, e notavel que esses doadores, parceiros ou fomentadores que sustentam essas 

organizacoes buscam encontrar cuidados na transparencia e nas ferramentas de controle 

realizados por elas a fim de que Ihes proporcionar retorno como o de agregar valor a 

imagem da entidade doadora no ambito social. 

Segundo Araujo (2005) azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA accountability refere-se a obrigagao de realizar a prestagao de 

contas, tendo como essencia da transparencia o disclousere, ou seja, a evidenciagao 

contabil oferecendo suporte nos relatorios gerenciais. Na concepgao de Armani (2008, p.26) 

"a capacidade de evidenciar resultados tornou-se uma questao decisiva para a 

sustentabilidade". 

Destarte a prestagao de contas tornou-se um requisito obrigatorio na credibilidade e 

legitimidade das agoes desempenhadas pelas organizagoes do Terceiro Setor, que tern 

como principal aliada a utilizagao das Demonstragoes Contabeis para gerar esses relatorios 

que subsidiaram a gestao de cada entidade favorecendo-a com uma otica mais 

fundamentada. 

Silva e Tristao (2007, p.229) contribuem que a accountability "tende a acompanhar os 

valores democraticos, como igualdade, dignidade humana, participagao e 

representatividade". 

Dentre diversos conceitos desses vocabulos, apresentado no dicionario eletronico de Aurelio 

Buarque, entende-se por igualdade a equidade, a justiga, a uniformidade, qualidade ou 

estado de igual; a dignidade humana seria o respeito ao outro; a participagao significa saber 

fazer, informar; e, a representatividade trata da representagao de interesses de um grupo. 

Condensando esses conceitos e contextualizando-os ao da accountability e possivel definir 

que a accountability e o desenvolvimento dos projetos das organizagoes que representam 

os interesses sociais e, por isso, devem contemplar os beneficiarios de forma igualitaria e 

justa, cabendo-lhe a completa informagao de como esses interesses sao conduzidos. 

2.3.2.2 Gestao profissionalizada 

A gestao profissionalizada e uma das praticas que pode proporcionar a realizagao da 

mobilizagao de recursos, sendo considerada por Armani (2008) uma das observagoes 

apontadas para implantagao da mobilizagao de recursos. 
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A complexidade que envolve uma organizacao do Terceiro Setor resulta de 
varios aspectos, como a crescente diversidade doszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA stakeholders, da 
dificuldade na obtengao de recursos, da estrutura organizacional que 
precisa contemplar o trabalho yoluntario ou ainda das mudancas em volume 
caracteristicas da demanda. A medida que aumenta a complexidade que 
lidam as organizacoes do Terceiro Setor e natural que busquem os 
instrumentos oferecidos pela Administragao. Cada tipo de instituigao utiliza 
estrategias apropriadas para seu foco de atuagao baseadas nas 
necessidades de seu publico-alvo especifico. (CARVALHO, 2004 p.22) 

O que salienta a necessidade do aprofundamento nos conhecimentos administrativos, para 

que dentro da entidade possa ser trabalhados a partir de um modelo de gestao que atinja os 

patamares estabelecidos em seus objetivos. 

Porem, este e o desafio das instituigoes sem fins lucrativos, a sua gestao. Para Tenorio 

(2006, p. 17) "gerenciar e a agao na qual sao estabelecidos ou interpretados objetivos de se 

alocar recursos para atingir determinada finalidade anteriormente definida". Ou seja, e 

orientar a dinamica da organizagao para atingir sua finalidade de forma bem sucedida 

atraves do direcionamento de seus recursos. 

O direcionamento inadequado dos recursos enfrentado por muitas organizagoes poderia ser 

a prova do seu insucesso, alem de serem destes serem escassos, sao utilizados 

incorretamente, sem alcangar a eficacia e eficiencia. Quanto a eficacia, eficiencia e 

efetividade, Tenorio (2006), trata-as como parametros para avaliar a gestao de uma 

entidade, sendo que a eficacia e cumprir o objetivo determinado, a eficiencia e a melhor 

forma de fazer algo com os recursos disponiveis, e a efetividade e a capacidade de atender 

as expectativas da sociedade. Estes por sua vez, deverao ser fixados previamente conforme 

o tempo de existencia e atuagao da entidade tornando possivel a comparagao entre o 

planejamento realizado e o atingido. 

A concorrencia por recursos, a necessidade de medir e avaliar internamente 
o desempenho dos gestores do terceiro setor, bem como de determinar a 
viabilidade dos projetos, aumentam a necessidade de profissionalizagao de 
sua gestao, principalmente por forga de uma maior vigilancia exercida por 
parte da sociedade.(ARAUJO, 2005, p.xvii) 

A gestao profissionalizada e um dos caminhos apontados pela ABONG (2003), pois impoe 

uma reavaliagao estrutural dos processos de administragao dos recursos institucionais, 

cabendo-lhe uma reflexao de como essas instituigoes estao estruturadas, a partir da gestao, 

nao pode deixar de considerar aspectos eticos, politicos, e institucionais das ONGs, sua 

missao e especificidade do papel a ser construido: de uma sociedade mais justa, 

democratica, e sustentavel. 
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Tachizawa (2002) trata essas entidades como um conjunto de partes que estao em 

constante interagao, alem de estarem interdependente do meio externo, por isso e tratado 

como um enfoque sistemico, um processo que visa transformar recursos em bens e servigos 

em decorrencia do seu modelo de gestao de negocio e objetivos corporativos. Este enfoque 

possibilita que a entidade tenha uma visao global de si, o que facilita na criagao e gestao do 

negocio eficientemente conforme a realidade na qual esta inserida. Entretanto, ela devera 

esta sendo guiada por seus proprios criterios e realizar seuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA feedback9 interno, deixando para 

ultimo caso ser guiada pelo feedback externo ou a concorrencia de recursos financeiros. 

Dessa forma, e notavel a necessidade de que a entidade tenha auto-conhecimento 

observando nao so o ambiente externo no qual se encontra, como tambem o seu interior, 

observando sua atuagao dentro de um sistema com diversos fatores que constantemente 

podem influenciar sobre ele, de modo que, atraves de uma gestao bem estruturada podera 

descobrir os desafios enfrentados dentro da propria instituigao, podendo ser considerados 

como parte do fracasso ao qual elas estao sujeitas. 

Conforme Carvalho (2004), as entidades sem fins lucrativos empregam fungoes 

administrativas (planejamento, organizagao, diregao e controle) a fim de conquistarem 

eficiencia, eficacia e efetividade no desempenho de suas atividades. A eficiencia relaciona-

se ao fato dela atingir os objetivos tragados ao utilizar determinado recurso a partir de um 

custo menor, reduzido, utilizando esses recursos racionalmente; a eficacia analisa os 

metodos utilizados verificando se foram os mais apropriados; e, a efetividade e esse efeito 

positivo que se pode chegar. 

Quanto as fungoes administrativas tambem denominadas de gerenciais, Tenorio (2006) as 

define como atividades realizadas a fim da sobrevivencia da organizagao ou apenas de uma 

unidade, que deverao ser realizadas em ciclos repetitivos relacionados com a previsao, 

divisao do trabalho, a execugao e o acompanhamento, sendo elas o planejamento, a 

organizagao, a diregao e o controle. O planejamento e responsavel por preparar a 

organizagao para enfrentar o futuro tragando seus objetivos e, definido os recursos e os 

meios necessarios para realiza-los ao longo de um determinado periodo; a organizagao e 

estabelecer atribuigoes e responsabilidades, distribuindo recursos e a metodologia de 

trabalho a ser desempenhada de modo a garantir que os objetivos exequiveis, viaveis; a 

diregao e a condugao e motivagao das pessoas a exercerem suas tarefas para alcangarem 

o designio; e, o controle, como sendo a atividade de avaliar os resultados, comparando os 

9 Conforme Aurelio Buarque, em seu dicionario eletrdnico, feedback, significa a volta a um sistema, obter-se 

algum controle, neste caso seria o controle sobre o desempenho das atividades da entidade verificando o alcance 

de um resultado positivo ou negativo. 
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recursos existentes com os necessarios, o que permite tomar iniciativas que evitem o 

comprometimento da realizagao dos objetivos da entidade. Deduz-se que este ciclo nao 

para, a medida que a instituigao desenvolve suas atividades atinge uma dessas etapas e 

como sao consecutivas, a ma operacionalizagao de uma produz efeito nas demais, o que 

pode comprometer o alcance dos fins da organizagao. 

Anthony (1997, p.7zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Carvalho 2004) apresenta seis grandes causas dos problemas de 

administragao das entidades sem fins lucrativos sendo eles: ausencia de medidas de lucro 

que impede que os gestores dessas entidades saibam o impacto de suas decisoes sobre a 

entidade; ausencia de competigao, que desfavorece a motivagao; a polftica, vista como o 

escambo de favores e interesses; conselhos de administragao fracos devido a escolha 

inadequada; tradigao, rejeigao de novas tecnicas de gestao; e, baixos salarios dos 

administradores. 

Tenorio (2006) mostra que para superar os desafios que ameagam a existencia e a 

eficiencia da administragao das instituigoes do Terceiro Setor, e preciso a incorporagao de 

novos instrumentos de gestao, que favoregam novas habilidades, conhecimentos e atitudes 

que deem suporte ao alcance dos seus objetivos institucionais, tendo como exemplos: 

trabalhar por meio de redes, identificagao de produtos, area de atuagao cidadaos-

beneficiarios, compartilhar ou dividir mercados, avaliar o impacto das agoes executadas 

verificando se os metodos utilizados sao eficazes, ganhar destaque na sociedade divulgado 

seu trabalho e os resultados adquiridos. 

2.3.2.3 Planejamento estrategico 

O planejamento estrategico tambem denominado de longo prazo a luz de Voltolini (2004) e o 

processo em que as pessoas que atuam numa determinada entidade discutem o que 

desejam realizar, ou seja, tragam os objetivos a serem alcangados bem como estudam os 

meios para alcanga-los. 

Drucker (1998) citado por Carvalho (2004) diz que o planejamento estrategico e um 

processo continuado de tomar decisoes, que envolve riscos, que conta com a realizagao das 

demais fungoes gerenciais, como a de realizar a organizagao sistematica das atividades 

necessarias bem como a execugao delas, e a medigao de resultados verificando se o que foi 

almejado foi alcangado. Visto como solugao para superar as dificuldades impostas pela 

concorrencia de recursos, ou ainda pela "natureza intrfnseca das causas por elas 
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defendidas" e a necessidade de firmar parcerias para desenvolver seus projetos, o 

planejamento de longo prazo consiste mais que isso, cabendo-lhe contribuir para que as 

entidades sem fins lucrativos atinjam seu potencial dado pela reflexao de seu real objetivo e 

sua clarificagao, pela visualizaeao do ambiente ao qual esta inserido observando as 

possibilidades que Ihes sao oferecidas, pela possibilidade da mobilizacao de recursos e 

integracao das agoes desenvolvidas. 

2.3.2.4 Capacitagao Interna 

GuilhermezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al (2002) afirma que "algumas Organizagoes sem fins lucrativos mais 

dinamicas estao investindo na qualificagao das suas proprias informagoes. Este e o passo 

mais importante". 

Na concepgao de Andrade (2002, p.60), "a falta de profissionalizagao, tanto dos dirigentes 

quanto dos demais voluntarios, faz com que o auxilio do terceiro setor no crescimento 

sustentado da sociedade se torne muitas vezes desordenado e com baixa capacidade de 

articulagao economica e governamental". 

O fato da qualificagao ainda nao ser observada pelas entidades do Terceiro Setor, como 

afirma Andrade (2002) pode ser considerado um fator preocupante que enfatize a possivel 

descontinuidade dessas entidades. Pois, na concepgao de Armani (2008) promover as 

pessoas da entidade competencias e habilidades e um dos requisitos fundamentals na 

mobilizagao de recursos, e esta profissionalizagao devera envolver tanto os voluntarios 

quanto os funcionarios atraves de oportunidades de capacitagao interna, cursos tecnicos 

externos, intercambios com outras organizagoes, participagao de oficinas, palestras, 

seminarios sobre temas, aos quais a entidade se proponha a defender a fim de nao so 

capacitar efetivamente o pessoal, mas compartilhar experiencias, promover inovagoes e 

visualizar alternativas promissoras. 

2.3.2.5 Marketing 

O marketing social, conforme Dias (2006) e dirigido para as organizagoes sem fins 

lucrativos, organismos e causas sociais, esta relacionado as parcerias firmadas com as 
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empresas privadas que destinam recursos no financiamento das causas defendidas pelas 

organizagoes do Terceiro Setor. Ja o marketing institucional e aquele voltado para a criagao 

de uma imagem favoravel, com credibilidade e preferencial de determinada entidade, 

envolvendo agoes de propaganda e relagoes publicas destinadas a determinado grupo. 

Segundo Voltolini (2004) o marketing nas organizagoes sem fins lucrativos e visto como uma 

ferramenta impropria, inadequada, utilizada apenas nas instituigoes privadas na 

maximizagao do lucro, gerando um desconforto fundamentado na racionalidade competitiva 

tendo em vista que essas entidades caracterizam-se uma "logica colaboradora", mas apos 

decadas esta sendo incorporada nas entidades do Terceiro Setor diante das dificuldades 

encontradas na sustentabilidade financeira mesmo sem compreender o verdadeiro 

significado do marketing e seu emprego com "instancia de planejamento e materia-prima 

para o desenvolvimento de estrategias". 

E como se, por se tratar de um instrumento de gestao excessivamente 
pragmatico, o marketing, por si, fosse capaz de desumanizar as causas e as 
organizagoes a que se propoe apoiar, diminuindo-as num certo sentido, a 
ponto de desfigurar os seus propositos e o seuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA modus operandi, despolitizar 
as suas relagoes com o contexto social, estreitar uma visao do mundo 
originalmente mais humanizadora do Terceiro Setor, usando o filtro 
negociador caracterfstico do Segundo Setor. (VOLTOLINI 2004, p,142) 

Para as organizagoes do Terceiro Setor o uso do marketing como ferramenta estrategica 

pode favorecer na conquista de novos colaboradores, como tambem uma forte aliada na 

mobilizagao de recursos que visando a educagao politizada da sociedade utiliza do 

marketing para propagar seus interesses e revelar seu papel nas causas sociais. 

2.3.2.7 Redugao das burocracias no acesso aos fundos publicos 

Segundo Armani (2008) dentre as varias dificuldades que assolam as entidades do Terceiro 

Setor, o acesso aos recursos publicos avanga e se amplia, todavia intrinseco a ele esta a 

complexidade gerencial e as burocracias inevitaveis que selecionam e impedem que essas 

instituigoes se credenciem. 

Na concepgao de Araujo (2005, p.31) "por meio do Termo de Parceria o Poder Publico 

legitima o repasse de verbas publicas a organizagoes de carater privado, sem os tramites 

burocraticos da legislagao que rege os contratos e convenios nas relagoes entre o Estado e 

a Sociedade." O que significa dizer, que o Termo de parceria possibilita reduzir as 
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burocracias existentes no acesso dos recursos publicos, portanto, agilizando o recebimento 

e o emprego destes. 

2.3.2.8 Deducoes fiscais: isencoes e imunidades 

De acordo com Niyama e Silva (2008, p.271) "a renuncia fiscal por parte do setor publico e 

uma forma de incentivar a atuagao das entidades do Terceiro Setor atraves da redugao ou 

eliminagao da carga tributaria, incluindo a imunidade e a isengao". 

A imunidade procedente da constituigao com carater permanente, nao existindo o encargo 

tributario e a isengao e proveniente lei menor, por tempo limitado, provisorio. Niyama e Silva 

(2008), ainda tratam do posicionamento do CFC a fim da evidenciagao desse volume de 

renuncia fiscal, o qual deveria ser contabilizado normalmente no encerramento do exercicio, 

como se realmente existisse essa despesa com obrigagao tributaria, ou ainda, 

previdenciaria, tendo como contrapartida no passivo, em renuncia fiscal. Esta seria uma 

forma de publicidade dos beneficios recebidos pelas entidades nao governamentais do setor 

publico. 

2.3.2.9 Captagao de recursos versus mobilizagao de recursos 

Para Oliveira e Romao (2006) captar recursos tern sido uma tarefa considerada herculea 

para os gestores das organizagSes do Terceiro Setor que, alias, vem merecendo cada vez 

mais preocupagao, pois alguns aspectos importantes estao presentes nesta tarefa, como 

preparagao de um projeto de marketing, apresentagao da instituigao, sua estrutura juridica. 

Brito e Meio (2007) acrescenta que e preciso estreitar os lagos entre as instituigoes sem fins 

lucrativos e a sociedade e uma necessidade polftica diante da importancia da legitimidade e 

da credibilidade para o desenvolvimento dessas instituigoes, apontando como exemplo a 

Ciclo que defende o comprometimento e o envolvimento de toda a sociedade, englobando 

pessoas e demais instituigoes, como fundamentals para a superagao dos problemas sociais, 

sendo que a mobilizagao pela solidariedade seria mola mestra propulsora desse processo, 

juntamente com a caridade e a confianga. 

Partindo desse pressuposto, seria esta a principal diferenga entre a captagao de recursos e 

o processo de mobilizagao, no qual o primeiro esta relacionado apenas a alocagao recursos 
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e o segundo estar, alem disso, e fruto de um processo de conscientizacao social do qual a 

pessoas passam a tomar as causas das entidades como suas e, por isso, passam a 

colaborar com entusiasmo por acreditarem que estas instituicoes podem melhorar a 

sociedade. 

A mobilizagao de recursos, segundo Armani (2008), adotados por organizacoes como a 

Oxfam compreende a alocagao de recursos materiais, financeiros, humanos e tecnicos bem 

como o relacionamento entre ela e as demais organizagoes e a propria sociedade no intuito 

de torna-las autonomas mediante a agao estrategica intrinseca na agao politica que dar 

suporte a uma base social e auto-sustentagao. Assim e a agao de engajar politica e 

economicamente a sociedade na causa, e na atuagao das organizagoes da sociedade civil, 

formando, assim, uma base social a essas organizagoes. 

Nesse sentido o autor acima mencionado ainda avigora que em unico processo a 

organizagao promove agao social, captagao de recursos, modelos participativos e 

transparentes na gestao dessas instituigoes, estrategias de comunicagao, apoio criado pela 

educagao cidada implicando no engajamento da sociedade na realizagao de suas atividades 

dado atraves de campanhas educativas, capacitagao com oficinas, treinamentos, acessorias 

entre outros, aliangas internacionais, intercambios, difusao do conhecimento junto aos 

demais setores sociais, ampliagao da credibilidade, legitimidade e visibilidade das entidades. 

Por isso, deixa de ser apenas a captagao de recursos por meio de projetos e passa a ser um 

esforgo constante, planejado e ordenado que exija metodos para fortalecer a 

sustentabilidade da organizagao, ou seja, que requerer uma visao estrategica da entidade, 

mas este nao comega de uma hora pra outra requerer experimentagoes, com iniciativas 

inovadoras, de reflexao institucional e ensejos proveitosos. 

O processo de mobilizagao de recursos exige sempre muita determinagao e 
paciencia por parte dos dirigentes, abertura e sensibilidade para estimular 
as mudangas necessarias na cultura institucional, capacidade de identificar 
e valorizar pequenos avangos, e clareza de que os resultados mais 
relevantes somente aparecerao a longo prazo...[que deve ser] uma 
responsabilidade de todos, [sendo] ...crucial realizar um trabalho voltado a 
informagao, a sensibilizagao e ao engajamento de todas as pessoas e todas 
as areas da organizagao. A promogao de debates internos envolvendo 
todas as pessoas integrantes da organizagao, desde dirigentes, tecnicos 
(as) e funcionarios (as) de apoio, e fundamental para superar 
incompreensoes e quebrar resistencias, dar transparencia aos processos e 
suas dificuldades, problematizar certas crengas e valores vividos como 
tabus na entidade e favorecer o processo de mudanga organizacional, 
gerencial e cultural que se pronuncia. (ARMANI, 2008 p.34) 

O processo de mobilizagao de recursos nao e uma tarefa simples, mas uma questao de 

subsistencia das organizagoes do Terceiro Setor que deve ser paulatinamente partindo de 

mudangas simples em operagoes logicas de seu dia a dia, como exemplo o primeiro contato 
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com um parceiro, ou ate mesmo o comportamento dos funcionarios que por defenderem 

causas sociais presumisse conduta diferenciada voltada para os valores e principios eticos 

sociais, melhorias em sua infra-estrutura, contratacao de profissionais, alem de capacitacao, 

planejamento entre outras que com o passar do tempo vao sendo apontadas no decorrer da 

marcha. 
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3 ANALISE DOS RESULTADOS 

A partir das respostas dos questionarios, nesta secao segue a analise descritiva dos dados 

coletados na pesquisa: 

3.1 Caracterizagao das Organizagoes 

A seguir, descrevem-se as caracteristicas das organizagoes pesquisadas. Nesta perspectiva 

foram estudados: ano de sua fundagao, tempo de atuagao no Terceiro Setor, cargo maximo 

existente na entidade, sua constituigao jurfdica, tipo de registros, cadastro, titulos ou outro 

tipo de certificagoes que possua e sua missao institucional. 

Tabela 1 - Ano da Fundagao da Entidade 

Ano da Fundagao da Entidade 

Ano Frequencia % % Acumulado 

Antes 1980 1 14,28 14,28 

1991 a 2000 4 57,14 71,42 

2001 a 2009 2 28,57 100 

Total 7 100 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-
Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 

Na tabela 1, e possivel identificar que 57,1% das entidades surgiram entre 1991 e 2000, 

28,6%, surgiram entre 2001 e 2009, e 14,3% das instituigoes pesquisadas surgiram antes 

dos anos 80, o que a torna pioneira na atuagao do Terceiro Setor, e o que pode ser 

confirmado atraves da afirmagao de Andrade (2002, p. 12) "no Brasil, nas ultimas decadas 

do seculo XX, expande-se e se fortalece o terceiro setor, que reune organizagoes sem fins 

lucrativos, criadas e mantidas com enfase na participagao voluntaria de ambito nao-

governamental, objetivando o beneficio publico". 
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Tabela 2 - Tempo de Atuagao da Organizagao no Terceiro Setor 

Tempo de Atuagao no Terceiro Setor 

Tempo Freqiiencia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% % Acumulado 

De 3 anos a 5 anos 1 14,3 14,3 

De 6 anos a 8 anos 1 14,3 28,6 

De 9 anos a 11 anos 2 28,6 57,1 

Acima de 12 anos 3 42,9 100 

Total 7 100 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 

Esses dados evidenciam que 42, 9% das instituigoes exercem atividade no Terceiro Setor a 

mais de 12 anos, 28,6% entre 9 e 11 anos, 14,3% entre 6 e 8 anos e 14,3% entre 3 e 5 anos. 

Tabela 3 - Fungao Maxima Desempenhada na Instituigao 

Cargo Maximo da Instituigao 

Cargo Freqiiencia % % Acumulado 

Presidente 6 85,7 85,7 

Dirigente 1 14,3 100 

Total 7 100 -

Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 

Quanto a fungao maxima desempenhada na organizagao, segundo os respondentes, 

verificar que 85,7% das entidades pesquisadas, possuem como ocupagao fungao maxima o 

cargo de presidente e 14,3%, representadas por dirigentes. 

Tabela 4 - Constituigao Juridica Instituigao 

Constituigao Juridica 

Juridica Freqiiencia % % Acumulado 

Fundagao 2 28,6 28,6 

Associagao 5 71,4 100 

Total 7 100 -

Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 

Com relagao a Constituigao Juridica 71,4% das entidades sao associagoes e 28,6% sao 

fundagoes, sendo que nenhuma das respondentes sao pessoas juridicas do tipo sociedade 

civil. Segundo o CFC (2008, p.23) tanto as associagoes quanto as fundagoes sao pessoas 

juridicas, entretanto, a primeira e formada pela uniao de pessoas com objetivo comum a fim 

de realizar uma atividade sem fins economicos, ja a segunda, constitui-se em torno de um 

patrimonio que tern um determinado fim estabelecido pelo seu instituidor. 
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Tabela 5 - Tipos de registros, certificagoes, cadastre- que a organizagao possui 

Tipos de registros, certificacoes da entidade 

Item Sim Nao Total 

Freq % Freq % 

CNEA 7 100 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - 7 

OSCIP -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 7 100 7 

OS 1 14,3 6 85,7 7 

UPF 1 14,3 6 85,7 7 

UPE 1 14,3 6 85,7 7 

UPM 5 71,4 2 28,6 7 

CONAMA 5 71,4 2 28,6 7 

OUTRO 3 42,9 4 57,1 7 

Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 

Em conformidade com a ABONG (2003), as organizagoes do Terceiro Setor alem dos 

registros obrigatorios podem possuir mais de um registro facultativo, cadastro, certificagao 

ou qualificagao concedidos pelo poder publico, estes por sua vez, nao modificam a 

constituigao juridica da entidade. A partir desse pressuposto, na tabela 5 estao evidenciados 

os tipos de registros, titulos, qualificagoes, conselhos ou declaragoes que cada instituigao 

possui. Assim sendo, todas as entidades estao cadastradas no CNEA, este foi um requisito 

utilizado na escolha das organizagoes que participaram nessa pesquisa, nenhuma das 

organizagoes sao OSCIP's. 14,3% delas sao OS, este indice ainda se repete para as que 

sao qualificadas com UPF, UPE, 71,4% das organizagoes sao tambem qualificadas como 

UPM, alem de fazerem parte do CONAMA, aproximadamente 43% dessas instituigoes alem 

de possuirem esses titulos apresentados ainda possuem outros, tais como sua participagao 

no FBOMS, ASA, SEAN, FEAPE, RIOD e mesmo organismos internacionais como 

ECOSSOS, CDS, CCD entre outros. 

Em relagao a missao da organizagao, de acordo com as respostas dos questionarios e 

possivel observar que duas das organizagoes nao tern uma missao bem definida o que pode 

dificultar o desempenho de suas atividades, 5 das instituigoes, tern sua fundamentada na 

conscientizagao da sociedade quanto a utilizagao dos recursos naturais, promogao do 

desenvolvimento sustentavel em cada comunidade que estao inseridas, conservagao, 

protegao e recuperagao da biodiversidade, exploragao do eco-turismo nas regioes como 

forma de preservagao do meio ambiente. Conforme Tenorio (2006, p.30) a missao "e a 

finalidade, a razao de ser, a mais elevada aspiragao que legitima e justifica social e 

economicamente a existencia de uma organizagao e para qual orienta todos os seus focos", 

por isso, torna-se diflcil a desenvoltura e a continuidade desta entidade se esta nao possui 
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um foco, um referencial, nao sabe seus proposito, nem o que e, nem o que sera no futuro, 

nem onde deseja chegar; 

3.2 Caracterizacao dos Respondentes 

Nesta secao serao apresentadas as caracteristicas dos respondentes da pesquisa, foram 

questionadas as variaveis: fungao na instituigao, o tempo que exerce tal fungao, idade, sexo, 

o periodo que ele trabalha no Terceiro Setor, motivagao em trabalhar neste segmento, se 

gostaria de estar trabalhando em outro segmento (privado ou governamental) e seu nivel de 

escolaridade. 

Tabela 6 - Fungao que o respondente desempenha na organizagao 

Fungao do Respondente na Instituigao 

Fungao Freqiiencia % % Acumulado 

Presidente 2 28,6 28,6 

Administrador 1 14,2 42,8 

Coordenador de projetos 2 28,6 71,4 

Diretor executivo 2 28,6 100 

Total 7 100 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 

Na tabela 6 e possivel identificar que temos o mesmo percentual de 28,6% dos 

respondentes para as fungoes de Presidente, Coordenador de projetos e Diretor Executivo 

seguindo do Administrador com 14,2%. Na pesquisa nenhum dos respondentes ocupam o 

cargo de Integrante do conselho ou Contador, algumas fungoes presentes na tabela foram 

especificadas pelos respondentes. Esses percentuais demonstram que os respondentes da 

pesquisa trabalham diretamente na gestao dessas organizagoes. Um aspecto relevante para 

a pesquisa foi constatar que os respondentes do questionario ocupam cargos de gestao nas 

organizagoes pesquisadas, essa informagao aponta que e possivel obter respostas com um 

grau de fidedignidade maior ja que estes conhecem bem a realidade de sua entidade. 
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Tabela 7 - Tempo que o respondente exerce essa fungao na entidade 

Tempo que o respondente exerce essa funcao na entidade 

Tempo Freqiiencia % % Acumulado 

De 25 meses a 36 meses 1 14,3 14,3 

Acima de 61 meses 6 85,7 100 

Total 7 100 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 

Foi questionado o tempo de exercicio da funcao ocupada pelo respondente, a pesquisa 

revelou que 85,7% dos respondentes exercem o mesmo cargo a mais de 61 meses, o que 

pode sinalizar que eles possuem experiencia na area, ja que o os profissionais ainda estao 

se despertando para atuarem no Terceiro Setor. Nao houve respostas nos intervalos ate 12 

meses, de 13 meses a 24 meses, de 37 meses a 60 meses. 

Tabela 8 - Idade do respondente 

Idade do respondente 

Idade Freqiiencia % % Acumulado 

Ate 20 anos 1 14,3 14,3 

De 41 a 50 anos 4 57,1 71,4 

De 51 a 60 anos 1 14,3 85,7 

Acima de 61 anos 1 14,3 100 

Total 7 100 -

Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 

Verifica-se na tabela 8, que a maior concentragao de faixa etaria na pesquisa encontra-se 

entre 41 a 50 anos com 57,10% dos respondentes, identificou-se tambem uma pulverizagao 

das faixas etaria: ate 20 anos, de 51 a 60 anos e acima de 61 anos com o mesmo 

percentual de 14,3%. Demonstrando, portanto, que a maior parte dos gestores dessas 

organizagoes possui experiencia com relagao ao tempo de atuagao no terceiro setor (tabela 

6) e faixa etaria entre 41 a 50 anos, evidenciando um aspecto positivo com relagao ao perfil 

desses respondentes. 
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• FB/BNINO 

a IWSCULINO 

Sexo do respondente 

GRAFICO 1 - Sexo do respondente 

Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 

No que diz respeito ao sexo mais de 70% dos respondentes sao do sexo masculino e quase 

30% sao do sexo feminino (grafico 02). 

Tabela 9 - Motivacao por trabalhar nas entidades do Terceiro Setor 

Motivacao por trabalhar no Terceiro Setor 

Sim Nao 

Item Freq % Freq % Total 

Motivado 7 100 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - 7 

N£o escolheriam outro setor 5 71,4 2 28,6 7 

Escolheriam outro setor 2 28,6 5 71,4 7 

Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 

Na pesquisa procurou-se constatar a motivacao dos respondentes em trabalhar no Terceiro 

Setor, os respondentes foram unanimes ao afirmar que sentem-se motivados em trabalhar 

na area do Terceiro Setor. Contudo, houve uma contradicao ao questionar se eles 

escolheriam ou nao outro setor para trabalhar, 28,6% deles atestam que gostariam de estar 

em outro setor (Governamental ou Privado). 

Tabela 10 - Nivel de escolaridade do respondente 

Nivel de escolaridade do respondente 

Escolaridade Freqiiencia % % Acumulado 

Ensino medio completo 1 14.3 14,3 

Ensino superior incompleto 2 28,5 42,8 

Ensino superior completo 4 57,1 100 

Total 7 100 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 
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Na tabela 10, e possivel verificar o nivel de escolaridade dos respondentes, 57,1% dos 

respondentes possuem o ensino superior completo, 28,5% possuem o nivel superior 

incompleto, o que possibilita afirmar que possuem um nfvel de escolaridade satisfatorio. 

3.3 Quanto a captagao de recursos 

Neste segmento, serao apresentados os itens relacionados a captagao de recursos das 

instituicoes sem fins lucrativos. Foram estudados os seguintes aspectos: composicao media 

das fontes de recursos financeiros, volume medio de captagao de recursos, o metodo como 

captam esses recursos, com dar-se o primeiro contato com os doadores, parceiros, 

investidores entre outros, os itens que compoe a estrutura basica da apresentagao a 

potencial investidora, se a entidade realiza selegao no setor privado para conquistar 

parceiros e quais os quesitos por ela considerados, o ambito de atuagao dos 

programas/projetos sociais, a existencia de acrescimos ou decrescimos nas parcerias com 

agentes internacionais e com o governo, se as disponibilidades de recursos estao 

acondicionadas aos financiadores, se essas exigencias afetam o desempenho da entidade e 

quais areas, os tipos de fontes de recursos que possuem, com quern o termo de parceria e 

firmado, quanto ao responsavel pela captagao de recursos, quanto os recursos humanos da 

instituigao, quanto a realizagao do controle dos recursos utilizados, como e realizada a 

prestagao de contas, a quern se destina, qual sua importancia para a instituigao, quanto os 

procedimentos contabeis, sua realizagao e divulgagao entre outros. 



63 

Tabela 11 - Composigao das Fontes de Financiamento em 2008 

Fontes de Financiamento 

Governo Receitas 
proprias 

Doagoes de 
individuos 

Doacoes de 
empresas 
privadas 

Fontes 
Internacionais 

Outra Total 

Entidade 
BA 

90% zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-

8% 2% 
- -

100% 

Entidade 
CE 

-
20% 

-
80% 

- -
100% 

Entidade 
PE 1 

52% 
- -

1% 47% zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 100% 

Entidade 
PE 2 

-
9,5% 90% 0,5% 

- -
100% 

Entidade 
PI 1 

-
100% 

- -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-

-
100% 

Entidade 
PI 2 

-
80% 20% 

- - -
100% 

Entidade 
PB 

60% 20% 5% 15% - - 100% 

Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 

Com relagao a composigao das fontes de financiamento foi questionada qual a porcentagem 

media da composigao das fontes de recursos financeiros da organizagao em 2008. O 

objetivo era evidenciar de que forma eram distribuidas essas fontes, levando em 

consideragao um percentual medio de 100% de recursos no ano de 2008. Portanto, das 7 

organizagoes pesquisadas apenas 1 possui 100% de recursos proprios, com relagao as 

fontes internacionais somente 1 organizagao recebe recursos equivalente a 47%. No tocante 

as doagoes de empresas privadas o percentual de doagao e relativamente baixo com 

excegao da entidade CE com 80%. A entidade PE 2 possui 90% de recursos oriundos de 

doagoes individuals. Verifica-se, que as receitas proprias e a fonte de financiamento 

utilizada pela maioria das instituigoes pesquisadas em termos percentuais. Esse dado e 

relevante, pois pode sinalizar que estas instituigoes estao preocupadas com a auto-

sustentagao. Andrade (2002) diz que com a finalidade de veneer o desafio da 

sustentabilidade, as organizagoes tern buscado, nos ultimos anos, alternativas de geragao 

de renda e diversificagao de fontes de recursos. Por isso, torna-se interessante que essas 

organizagoes diversifiquem o maximo possivel suas fontes de financiamentos, buscando a 

auto-sustentagao para em casos de escassez de recursos nao fiquem desestabilizadas, 

comprometendo a realizagao das atividades programadas. 
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Tabela 12 - Volume medio da mobilizagao de recursos em 2008 

Volume medio da mobilizagao de recursos em 

2008 

Volume Freqiiencia % % Acumulado 

Ate R$ 10.000 1 14,3 14.3 

De R$ 11.000 a R$ 50.000 1 14,3 28,6 

De R$ 51.000 a R$ 100.000 3 42,8 71,4 

De R$ 101.000 a R$ 200.000 1 14,3 85,7 

Acima de R$ 601.000 1 14,3 100 

Total 7 100 -

Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 

No tocante ao volume medio da mobilizagao de recursos 42,8% das instituigoes receberam 

o volume medio de R$ 51.000,00 a R$ 100.000,00 no ano de 2008, enquanto que apenas 

14,3%, o equivalente a 1 entidade recebeu acima de R$ 601.000,00, percentual este que se 

repete para a que obteve um valor inferior a R$ 10.000,00, este por sua vez pode ser 

considerado insuficiente ja que trata-se da arrecadagao anual. Nao houve nenhuma 

resposta nos intervalos de R$ 201.000 a R$ 300.000, de R$ 301.000 a R$ 400.000, de R$ 

401.000 a R$ 500.000, e R$ 501.000 a R$ 600.000. 

Tabela 13 - Formas de captagao de recursos utilizados pela entidade 

Formas de Captagao da Entidade 

Formas de Captagao Freqiiencia % % Acumulado 

Por projetos 4 57.1 57,1 

Por projetos ou institucionalmente 3 42.9 100 

Total 7 100 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-
Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 

Quanto a forma de captagao de recursos utilizados pela entidade, verifica-se que 57,1% das 

instituigoes utilizam projetos para captarem seus recursos, e o restante, totalizando 42,9% 

realizam a captagao de recursos tanto por projetos ou institucionalmente. 

Tabela 14 - Primeiro contato entre a entidade e seus parceiros 

O primeiro contato entre a entidade e seus parceiros 

1° contato Freqiiencia % % Acumulado 

Atraves de profissional de captagao de recursos 4 57.1 57,1 

Network pessoal do principal executivo da organizagao 2 28,6 85,7 

Atraves de editais 1 14,3 100 

Total 7 100 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 
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A pesquisa procurou saber qual o primeiro contato entre a entidade e seus parceiros, na 

tabela 12, identifica-se que 57 ,1% das entidades tern o primeiro contato com seus parceiros 

atraves de profissional responsavel pela captagao recursos, sendo esse profissional o 

primeiro mediador nesse processo de captagao de recursos, 28,6% das instituigoes 

pesquisadas tern a primeira interagao a partir dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA network pessoal do principal executivo da 

organizagao doadora. 

Tabela 15 - Estrutura basica de captagao de recursos apresentada aos doadores 

Estrutura basica da captagao de recursos 

Sim Nao 

Item Freq % Freq % Total 

Apresentagao da organizagao 7 100 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - 7 

Apresentagao do produto/servigo 7 100 - - 7 

Analise do mercado 1 14,3 6 85,7 7 

Marketing 1 14,3 6 85,7 7 

Equipe gerencial 5 71,4 2 28,6 7 

Planejamento financeiro 7 100 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - 7 

Riscos e oportunidades 3 42,9 4 57,1 7 

Piano de implementagao 7 100 - - 7 

Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 

A partir da tabela 15, e possivel verificar a estrutura basica de captagao de recursos 

apresentada ao potencial doador das entidades sem fins lucrativos. Portanto, das 7 

organizagoes questionadas, 100% delas utilizam a apresentagao da organizagao e dos 

produtos e/ou servigos, o Piano de implementagao e o planejamento financeiro, 71,4% 

apresentam a equipe gerencial da entidade, aproximadamente 42,9% evidenciam os riscos 

e oportunidades aos quais cada projeto esta sujeito, menos de 28,6% das entidades utilizam 

o marketing e a analise do mercado. Portanto, observa-se que estas entidades nao estao 

preocupadas com as questoes de marketing e de mercado, ja que de acordo com Armani 

(2008) a mobilizagao de recursos abrange a conscientizagao politica social fazendo a fim de 

tornar a causa da organizagao interesse da sociedade. 

Tabela 16 - Selegao de instituigoes privadas no processo de captagao de recursos 

Selecao de instituigoes privadas 

Selecionam Freqiiencia % % Acumulado 

Sim 4 57,1 57,1 

Nao 3 42,9 100 

Total 7 100 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-
Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 
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Na tabela 16, foi questionado as organizagoes se na elaboracao das propostas de captagao 

de recursos as instituigoes privadas era realizado uma selegao dessas instituigoes, levando 

em consideragao aspectos geograficos, ambientais, culturais e sociais. Observou-se que 

57,1% das entidades captam recursos atraves da selegao de instituigoes privadas, enquanto 

que 42,9% nao a faz. 

Tabela 17 - Requisitos para selegao de instituigoes privadas no processo de captagao de recursos 

Requisitos adotados na selegao de empresas privadas 

Razao Freqiiencia % % Acumulado 

Afinidade com a agao ambientalista desenvolvida pela entidade 4 57,1 57,1 

Tanto a vizinhanga quanto afinidade 1 14,3 71,4 

Nao respondeu 2 28,6 100 

Total 7 100 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 

Quanto as razoes que justificam a realizagao de selegao de instituigoes privadas no 

processo de captagao de recursos 57,1% das organizagoes estudadas escolhem 

determinadas instituigoes para o processo de captagao de recursos em virtude a afinidade 

desta com a agao ambientalista. 

Tabela 18 - Ambito de atuagao das entidades 

Ambito de atuagao das entidades 

Sim Nao 

Item Freq % Freq % Total 

Municipal 6 85.7 1 14,3 7 

Estadual 7 100 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - 7 

Regional 6 85,7 1 14.3 7 

Nacional 1 14,3 6 85,7 7 

Internacional 1 14,3 6 85,7 7 

Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 

Observa-se na tabela 18 que 100% das organizagoes pesquisadas atuam dentro do seu 

estado, 85,7% atuam na esfera regional e municipal e que 14,3% possuem uma area de 

atuagao nacional e internacional. 
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Tabela 19 - Parcerias com as instituigoes internacionais 

Desempenho das parcerias com instituigoes internacionais 

Agendas Internacionais Freqiiencia % % Acumulado 

Acrescimo 1 14,3 14,3 

Decrescimo 2 28,6 42,9 

Nao respondeu 4 57,1 100 

Total 7 100 -

Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 

No quesito parcerias com as instituigoes internacionais e possivel verificar que 57,1% das 

organizagoes pesquisadas nao responderam a esse questionamento e 28,6% evidenciaram 

que houve decrescimo nas parcerias entre suas organizagoes junto as empresas firmadas. 

Tabela 20 - Parcerias com o Setor Publico 

Desempenho das parcerias com o Setor Publico 

Setor Publico Freqiiencia % % Acumulado 

Acrescimo 3 42,9 42,9 

Nao respondeu 4 57,1 100 

Total 7 100 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-
Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 

No que diz respeito ao comportamento das parcerias firmadas com o setor governamental 

nos ultimos anos, observa-se que 42,8% das organizagoes afirmam ter havido um 

acrescimo nas parcerias pactuadas com o setor governamental, e ainda, 57,1% das 

entidades nao responderam tal questionamento. 

Tabela 21 - Disponibilidades de recursos condicionados 

Disponibilidades de recursos condicionados 

Exigencias Freqiiencia % % Acumulado 

Sim 4 57,1 57,1 

Nao 2 28,6 85,7 

Nao respondeu 1 14,3 100 

Total 7 100 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 

Na pesquisa procurou-se constatar se as disponibilidades dos recursos repassados as 

entidades tern exigencias impostas pelo financiador a serem atendidas, 85,7% das 

entidades estudadas responderam que tern suas disponibilidades de recursos influenciadas 

por condigoes estabelecidas pelo financiador. 
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Tabela 22 - Relagao entre as exigencias dos financiadores e o funcionamento da entidade 

Exigencias dos financiadoreszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA versus 

funcionamento da entidade 

Item Freqiiencia % % Acumulado 

Sim 4 57,1 57,1 

Nao 2 28,6 85,7 

Nao respondeu 1 14,3 100 

Total 7 100 -

Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 

Nesta tabela foi questionado se as exigencias dos financiadores afetam o funcionamento da 

entidade, nota-se que 57,1% das entidades afirmam que as condigoes estabelecidas pelos 

financiadores influenciam o funcionamento da organizagao, entretanto, 28,6% nao 

consideram que estas afetem o desempenho da entidade. 

Tabela 23 - Fungoes gerenciais afetadas pelas exigencias dos fomentadores 

Fungoes gerenciais afetadas pelas exigencias 

Item Sim Nao Total 

Freq % Freq % 

Planejamento 3 42,9 4 57,1 7 

Organizagao 3 42,9 4 57,1 7 

Diregao 3 42,9 4 57,1 7 

Controle 1 14,3 6 85,7 7 

Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 

Quanto as fungoes gerenciais afetadas pelas exigencias estabelecidas pelos colaboradores, 

aproximadamente 42,9% das entidades afirmam que essas exigencias afetam tanto a 

diregao, quanto a organizagao, como o planejamento da entidade; 14,3%> afirmam que elas 

afetam o controle das organizagoes. 
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Tabela 24 - Tipos de fontes de recursos utilizadas pelas organizacoes 

Tipos de fontes de recursos pelas instituicoes 

Item Sim Nao Total 

Freq % Freq % 

Termo de parceria 3 42,9 5 57,1 7 

Doacao de empresas privadas 7 100 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - 7 

Doagao de individuos 7 100 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 7 

Receitas proprias 6 85.7 1 14,3 7 

Contrato administrativo 3 42,9 4 57,1 7 

Campanhas educativas - - 7 100 7 

Convenio 4 57,1 3 42,9 7 

Fontes internacionais 2 28,6 5 71,4 7 

Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 

Com relagao aos tipos de fontes de recursos utilizadas pelas instituigoes, destacam-se com 

100% as doagoes de empresas privadas, as doagoes de individuos, seguida de receitas 

proprias (85,7%) e convenios com 57,1%. Entretanto, e possivel verificar que nenhuma das 

entidades utiliza as campanhas educativas como estrategia de fontes de recursos. Contudo, 

segundo Armani (2008), a mobilizagao de recursos, adotados por organizagoes compreende 

a alocagao de recursos materials, financeiros, humanos e tecnicos bem como o 

relacionamento entre ela e as demais organizagoes e a propria sociedade no intuito de 

torna-las autonomas mediante a agao estrategica intrinseca na agao politica que dar suporte 

a uma base social e auto-sustentagao. 

Tabela 25 - Termo de parceria 

Termo de parceria 

Termo de parceria Freqiiencia % % Acumulado 

Municipal 2 28,6 28.6 

Estadual 1 14,3 42,9 

Federal 1 14,3 57,2 

Nao possui 4 42,8 100 

Total 7 100 -

Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 

Quanto ao termo de parceria, observa-se que 42,8% das organizagoes nao tern termo de 

parceria firmado com nenhuma das esferas governamentais, 28,6% delas pactuaram com o 

municipio. Segundo Araujo (2005, p.31) "por meio do Termo de Parceria o Poder Publico 

legitima o repasse de verbas publicas a organizagoes de carater privado, sem os tramites 

burocraticos da legislagao que rege os contratos e convenios nas relagoes entre o Estado e 

a Sociedade". A partir da concepgao de Araujo e possivel afirmar a importancia que o termo 

de parceria tern nos recursos financeiros de uma entidade do Terceiro Setor. 
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Tabela 26 - Recebimento de recursos de outra ONG 

Recebimento de recursos de outra ONG 

Opgao Freqiiencia % % Acumulado 

Sim 4 57,1 57,1 

Nao 3 42,9 100 

Total 7 100 -

Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 

No tocante ao recebimento de recursos de outras organizagoes nao governamentais, 57,1% 

das instituigoes sem fins lucrativos recebem fomento de outras organizagoes nao 

governamentais. Evidenciando que existe uma corrente de parcerias entre entidades sem 

lucrativos. 

Tabela 27 - Existencia de setor, area ou responsavel pela captagao de recursos 

Existencia de responsavel ou area pela captagao de recursos 

Responsavel/area Freqiiencia % % Acumulado 

Sim 5 71,4 71,4 

Nao 2 28,6 100 

Total 7 100 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 

Foi investigado a existencia de um setor, area ou responsavel pela captagao dos recursos 

financeiros, materials e/ou humanos na entidade. Conforme exposto na tabela 27, 71,4% 

tern um setor, ou area, ou ate mesmo um profissional especifico responsavel para captar 

recursos para o desempenho das atividades da instituigao. 

Tabela 28 - Vinculo entre o responsavel pela captagao de recursos e a organizagao 

Vinculo entre o responsavel pela captagao de recursos e a entidade 

Vinculo Freqiiencia % % Acumulado 

Voluntario 1 14,3 14,3 

Funcionario 4 57,1 71,4 

Tanto um voluntario quanto um funcionario 1 14,3 85,7 

Nao possui 1 14,3 100 

Total 7 100 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 

A tabela 28 mostra o vinculo existente entre a organizagao e a pessoa responsavel por 

captar recursos. De acordo com os dados 57 ,1% das entidades possui um funcionario 

especifico para a captagao de recursos. Este percentual pode revelar um aspecto positive 

tendo em vista que o setor de captagao de recursos e um setor estrategico nessas 
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organizacoes, portanto a medida que as organizacoes contratam funcionarios para esta 

finalidade, estao visando pessoas com capacitacao, habilidades e competencias para 

incorpora-las no processo de capacitacao de recursos. 

Tabela 29 - Fungao exercida pelo responsavel pela captagao de recursos na entidade 

Fungao exercida pelo responsavel pela captagao de recursos na entidade 

Vinculo Freqiiencia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% % Acumulado 

Conselheiro (a) 1 14,3 14,3 

Diretor (a) 2 28,6 42,9 

Funcionario (a) 3 42,9 85,7 

Nao respondeu 1 14,3 100 

Total 7 100 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-
Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 

Ao questionar qual era a fungao exercida pelo responsavel pela captagao de recursos na 

entidade, verificou-se que 42,9% dos responsaveis sao funcionarios da entidade, 28,6% sao 

diretores da entidade. 

Tabela 30 - Nivel de escolaridade do responsavel pela captagao de recursos 

Nivel de escolaridade do responsavel pela captagao de recursos 

Nivel de escolaridade Frequencia % % Acumulado 

Ensino superior completo 6 85.7 85.7 

Nao respondeu 1 14,3 100 

Total 7 100 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-
Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 

Com relagao ao nivel de escolaridade do responsavel pela captagao de recursos, constatou-

se que 85,7% dos responsaveis na captagao de recursos possuem nivel superior completo. 

Eles tambem informaram o curso no qual sao habilitados: Agronomia, Ciencias Biologicas, 

Administragao, Engenharia Civil, Arquitetura, Ciencias Sociais. Nao houve nenhuma 

resposta quanto aos do nivel de Ensino Fundamental, Ensino Medio e Ensino Superior 

Incomplete 
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Tabela 31 - Numero de voluntaries da entidade 

Recursos humanos: voluntarios na entidade 

Voluntarios Fixos Voluntarios Eventuais 

Opcoes Frequencia % Frequencia % 

Ate 20 voluntarios 4 57,1 2 28,6 

De 21 a 50 voluntarios 1 14,3 2 28,6 

De 81 a 110 voluntarios - - 1 14,3 

Nao ha voluntarios 2 28,6 2 28,6 

Total 7 100 7 100 

Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 

Na tabela 31 procurou-se identificar o numero de voluntarios das organizagoes, 

considerando voluntario fixo como o voluntario que possui carga horaria definida e piano de 

atividade, ja o voluntario eventual e aquele que participa de forma eventual na entidade, na 

maioria das vezes em eventos e atividades que demandam um numero maior de pessoas. 

Observou-se que 57 ,1% das entidades pesquisadas possuem menos de 20 voluntarios 

fixos, 28,6%) delas nao possuem voluntarios fixos e eventuais, apenas 14,3% delas, na 

frequencia de 1 entidade, possui entre 81 e 110 voluntarios eventuais, o que pode relevar 

um dado preocupante ja que o voluntariado e a essencia das organizagoes do Terceiro 

Setor. De acordo com a pesquisa de Landim e Beres (1999, p. 23) "e significativo o numero 

de individuos que doam algum tempo de trabalho voluntario no Brasil: 16% da populagao 

acima de dezoito anos, isso equivale a 333.000 pessoas". Entretanto, ja nas pesquisas de 

Albuquerque (2007) no estado da Paraiba, 42,6% das OSCIP nao possuem voluntarios, a 

pesquisadora justifica tal realidade atraves da falta de estrutura fisica para comportar os 

recursos humanos. 

Tabela 32 - Numero de funcionarios da entidade 

Recursos humanos: funcionarios da entidade 

Funcionarios Fixos Funcionarios Temporarios 

Opgao Frequencia % Frequencia % 

Ate 20 funcionarios 2 28,6 5 71,4 

Nao possui funcionarios 5 71,4 2 28,6 

Total 7 100 7 100 

Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 

A tabela 32 apresenta que 71,4% das entidades nao possui nenhum funcionario fixo, o 

mesmo percentual se repete para os funcionarios temporarios. Esses valores evidenciam 

uma situagao preocupante, pois o numero de colaboradores envolvidos nessas 

organizagoes pode ser considerado muito reduzido. 
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Tabela 33 - Dificuldades em mobilizar recursos humanos 

Dificuldades em mobilizar recursos humanos 

Opcao Frequencia % % Acumulado 

Sim 5 71,4 71,4 

Nao 2 28,6 100 

Total 7 100 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 

No tocante as dificuldades em mobilizar recursos humanos, observa-se que 71,4% das 

entidades enfrentam dificuldades em conquistar bons profissionais para trabalharem na 

entidade. 

Tabela 34 - Dificuldades encontradas na mobilizar recursos humanos 

Dificuldades encontradas na mobilizar recursos humanos 

Si m Nao Total 

Item Freq % Freq % 

Falta de vantagens para oferecer ao profissional 2 28,6 5 71,4 7 

Ausencia no proprio mercado 3 42,9 4 57,1 7 

Eles preferirem trabalhar nos demais setores 1 14.3 6 85,7 7 

Os demais setores oferecerem mais atrativos 2 28,6 5 71,4 7 

Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 

A tabela 34 demonstra a principal dificuldade encontrada pelas instituicoes sem fins 

lucrativos diante da mobilizagao de recursos humanos. Aproximadamente 43% das 

entidades afirmam que a principal razao de tantas dificuldades para atrair bons profissionais 

e a ausencia no proprio mercado, outras, representado por 14,3%, afirma ser a opgao que 

elas possuem de querer trabalhar setores governamental e privado. 

3.4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Accountability, transparencia e prestacao de contas 

De acordo com Marcovitch (1997) citado por Olak e Nascimento (2008) azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA accountability 

envolve tres aspectos: o primeiro, fundamentado no cultivo da transparencia das 

organizagoes do Terceiro Setor, a partir seu portfolio de projetos e, os resultados 

alcangados e os recursos alocados Setor; o segundo, trata da preparagao de relatorios de 

avaliagao; e, o terceiro a disseminagao desses relatorios como instrumento de comunicagao 

entre a organizagao e a sociedade. 
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Como forma de verificar a realizagao dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA accountability nas entidades pesquisadas segue as 

tabelas abaixo: 

Tabela 35 - Dificuldades em fidelizar parceiros, doadores, investidores 

Dificuldades em fidelizar parceiros 

Opcao Frequencia % % Acumulado 

Sim 4 57,1 57,1 

Nao 3 42,9 100 

Total 7 100 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-
Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 

A tabela 35 trata da opiniao das entidades quanto a existencia de dificuldades em fidelizar 

seus investidores, verifica-se que 57,1% das entidades sentem dificuldades em tornar seus 

colaboradores fieis no fomento de recursos, a razao que justifica essas dificuldades serao 

expressas na tabela a seguir. 

Tabela 36 - Principal motivo que dificulta a fidelizagao de colaboradores 

Principal motivo que dificulta a fidelizacao de colaboradores 

Sim Nao 

Item Freq % Freq % Total 

Escassez de colaboradores 2 28,6 5 71,4 7 

Alta concorrencia por recursos das demais entidades 3 42,9 4 57,1 7 

Falta de interesse dos colaboradores 1 14,3 6 85,7 7 

Deficiencia na sua propria entidade 2 28,6 5 71,4 7 

Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 

Na tabela 36, observa-se que aproximadamente 30% das entidades tanto consideram a alta 

concorrencia por recursos com as demais entidades do Terceiro Setor como a deficiencia 

existente na sua entidade como os principals motivos que dificultam a fidelizacao de 

financiadores, parceiros, doadores entre outros que fomento ou desempenho das atividades 

das organizagoes. 

Tabela 37 - Metodos de controle da utilizagao dos recursos doados 

Metodos de controle 

Sim Nao 

Opgao Freq % Freq % Total 

Prestagao de contas 7 100 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 7 

Auditoria interna 3 42,9 4 57,1 7 

Auditoria externa 1 14,3 6 85,7 7 

Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 
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Conforme demonstrado na tabela 37, verifica-se que 100% das organizagoes usufruem da 

prestagao de contas como forma de controle da utilizagao dos recursos recebidos, portanto, 

esse percentual tambem se repete quanto o questionamento da realizagao desse metodo de 

controle. Nakagawa (2008, p.22) apresenta azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA accountability "como sendo a obrigagao de 

prestar contas dos resultados obtidos, em fungao das responsabilidades que decorrem de 

uma delegagao de poderes". O que significa dizer que, as entidades tern a responsabilidade 

de prestar contas aos seus financiadores. Segundo a ABONG (2003) um dos requisitos para 

manter o Titulo de Utilidade Publica e a realizagao da prestagao de contas voltada para a 

comunidade; O que enfatiza a necessidade da realizagao da accountability. 

Tabela 38 - Foco ao qual se destina a prestagao de contas 

Foco da prestagao de contas 

Opgao Sim Nao Total 

Freq % Freq % 

Pessoas fisicas 6 85,7 1 14,3 7 

Empresas privadas 3 42,9 4 57,1 7 

Fundagoes nacionais 2 28,6 5 71.4 7 

Fundagoes internacionais 2 28,6 5 71,4 7 

Poder Publico 5 71,4 2 28,6 7 

Cidadaos e beneficiarios 3 42,9 4 57,1 7 

Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 

Com relagao ao publico que se destina a prestagao de contas, observa-se na tabela 38, que 

mais de 85,7% das entidades fazem a prestagao de contas voltada para as pessoas fisicas 

sendo elas associadas, individuos doadores entre outros, 71,4% destinam essa prestagao a 

Poder Publico (municipal, estadual, federal). 

Tabela 39 - Visualizagao da prestagao de contas 

Visualizagao da prestagao de contas 

Opgao Sim Nao Total 

Freq % Freq % 

Atrativos para novos colaboradores 6 85,7 1 14,3 7 

Exigencia do governo ou investidores 6 85,7 1 14,3 7 

Facilitador na gestao da ONG 6 85,7 1 14,3 7 

Transparencia nas atividades realizadas 7 100 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - 7 

Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 

Na pesquisa procurou-se evidenciar como as organizagoes visualizam a prestagao de 

contas. Destacou-se, portanto, a transparencia nas atividades realizadas (100%) e a melhor 

forma de visualizar prestagao de contas. Entretanto, esse dado contradiz o que Olak e 
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Nascimento (2008, p.23) defende "por muitos motivos, as entidades sem fins lucrativos no 

Brasil nao cultivam a transparencia". Ainda com relagao aos dados da tabela em analise, 

85,7% das entidades tern a prestagao de contas como atrativo para novos colaboradores, o 

que se repete para exigencia do governo ou de investidores e, como facilitador na gestao da 

ONG. 

Tabela 40 - Grau de exigencia dos agentes financiadores em relagao a prestagao de contas dos 

recursos investidos 

Grau de exigencia dos agentes financiadores em relagao a prestagao de 

contas dos recursos investidos 

Item 

Muito 

exigente Exigente 

Pouco 

Exigente 

Nao e 

exigente 

Nao 

respondeu 

Total Item Freq % Freq % Freq % Freq % Freq % Total 

Governo 6 85,7 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - - - - 1 14,3 7 

Empresas 

Privadas 

1 14,3 2 28,6 1 14,3 1 14,3 2 28,6 7 

Instituigoes 

Financeiras 

5 71,4 2 28,6 7 

Organizagoes 

Internacionais 

3 42,9 1 14,3 3 42,8 7 

Doadores 1 14,3 2 28,6 2 28,6 1 14,3 1 14,3 7 

Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 

Sobre o grau de exigencia dos agentes financiadores da instituigao quanto a prestagao de 

contas observa-se que 85,7% das entidades pesquisadas consideram o governo muito 

exigente, seguido das instituigoes financeiras com 71,4% das entidades, o grau de exigencia 

e atribuido as empresas privadas por 28,6% das entidades, sendo que o mesmo indice se 

repete para os doadores, nenhum dos agente financiadores foram considerados 

indiferentes, 28,6% das entidades apontam os doadores como sendo pouco exigentes, e 

para os nao exigentes estao as empresas privadas com 14,3% das entidades e os 

doadores, com tambem 14,3% delas. Nenhum dos respondentes optou pelo item 

"Indiferente". 
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Tabela 41 - Apresentagao dos aspectos considerados importantes pelos agentes financiadores na 

prestagao de contas de sua entidade 

Grau de Importancia dos aspectos considerados 

na prestacao de contas pelos investidores 

Item 

Muito 

importante Importante 

Nao 

respondeu 

Total Item Freq % Freq % Freq % Total 

Numero de beneficiados atingidos pelos 

programas 

4 57,1 2 28,6 1 14,3 7 

Desempenho operacional na execugao dos 

programas (realizagao das atividades) 

5 71,4 1 14,3 1 14,3 7 

Desempenho financeiro na execucao dos 

programas (custos/despesas incorridas nos 

programas) 

3 42,8 3 42,8 1 14,3 7 

Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 

A prestagao de contas para os agentes financiadores deve seguir alguns aspectos como o 

numero de beneficiarios dos programas, eficacia e eficiencia da execugao dos programas, 

na tabela 30, constata-se que 71,4% das entidades pesquisadas consideram muito 

importante evidenciar o desempenho operacional dos programas desenvolvidos na 

entidade, outras 57 ,1% das instituigoes consideram o numero dos beneficiarios abrangidos 

pelo programa; como um fator importante, segue com 42,8% das organizagoes, o 

desempenho financeiro na execugao dos programas observando os custos e/ou despesas 

incorridos para realiza-los. 

Tabela 42 - Quanto a elaboragao das Demonstragoes Contabeis 

Elaboragao das Demonstragoes Contabeis 

Sim Nao 

Demonstragoes Contabeis Freq % Freq % N/R Total 

Balango Patrimonial 6 85,7 1 14,3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 7 

Demonstragao do Superavit ou Deficit do Periodo 5 71,4 2 28,6 - 7 

Demonstragao das Mutagoes do Patrimonio Social 2 28,5 5 71,4 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 7 

Demonstragao das Origens e Aplicagoes de Recursos 6 85,7 1 14,3 - 7 

Demonstragao de Fluxo de Caixa 6 85,7 1 14,3 - 7 

Notas Explicativas das Demonstragoes Contabeis 4 57,1 3 42,9 - 7 

Relatorio de Administrag3o 3 42,9 3 42,9 1 6 

Balango Social 4 57,1 3 42,9 - 7 

Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 
N/R= Nao Respondeu 

Quanto a realizagao das demonstragoes contabeis verifica-se que 85,7% das organizagoes 

realizam o Balango Patrimonial, este indice ainda se repete para as que fazem as 

Demonstragoes das Origens e Aplicagoes de Recursos, 71,4% delas nao realizam as 
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Demonstragoes das Mutagoes do Patrimonio Social, 57 ,1% realizam as Notas Explicativas 

referentes as Demonstragoes Contabeis. 

De acordo com a ABONG (2003) para manter o Titulo de Utilidade Publica e o de 

Organizagao Civil de Interesse Publico, as instituigoes necessitam prestar contas de suas 

atividades anualmente, atraves das demonstragoes contabeis, relatorio de execugao dessas 

atividades, parecer e relatorio de auditor independente. 

Tabela 43 - Quanto a divulgagao das Demonstragoes Contabeis 

Divulgagao das Demonstragoes Contabeis 

Opgao Frequencia % % Acumulado 

Sim 6 85,7 85,7 

Nao 1 14,3 100 

Total 7 100 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-
Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 

A respeito das demonstragoes contabeis realizadas pela organizagao, 85,7% afirma que 

divulgam essas informagoes ao publico, indice considerado satisfatorio ja que essa 

divulgagao faz parte das agoes de transparencia utilizadas pelas organizagoes que compoe 

o Terceiro Setor. 

Tabela 44 - Demonstragoes contabeis divulgadas pela organizagao 

Demonstragoes contabeis divulgadas 

Demonstragoes Contabeis 

Sim Nao 

Total Demonstragoes Contabeis Freq % Freq % Total 

Balango Patrimonial 5 71,4 2 28,6 7 

Demonstragao do Superavit ou Deficit do periodo 4 57,1 3 42,9 7 

Demonstragoes das Mutagoes do Patrimonio Social 2 28,6 5 71,4 7 

Demonstragao das Origens e Aplicagoes de recursos 5 71,4 2 28,6 7 

Demonstragao de Fluxo de Caixa 3 42,9 4 57,1 7 

Notas Explicativas das Demonstragoes Contabeis 3 42,9 4 57,1 7 

Relatorio da Administragao 4 57,1 3 42,9 7 

Balango Social 3 42,9 4 57,1 7 

Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 

Quanto a divulgagao das Demonstragoes Contabeis verifica-se 71,4% das entidades 

divulgam o Balango Patrimonial, indice que se repete para a Demonstragao das Origens e 

Aplicagoes de recursos, 57,1% divulga a Demonstragao do Superavit ou Deficit do periodo, 

repetindo-se para o Relatorio da Administragao, 42,9% informa a Demonstragao de Fluxo de 

Caixa, este por sua se reproduz para os que divulgam as Notas Explicativas e o Balango 

Social. E interessante observar que nao sao todas as entidades pesquisadas que divulgam 
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seu Balango patrimonial e Demonstragao do Superavit ou Deficit do periodo, estas por sua 

vez, essenciais. 

Olak e Nascimento (2008) afirmam que o Balango Patrimonial e indispensavel a qualquer 

entidade seja de finalidade lucrativa ou nao, para ter utilidade devera refletir a seus usuarios, 

em tempo habil e com qualidade em sua estruturagao e criterios de avaliagao e 

mensuragao, a situagao patrimonial da entidade. Sobre a Demonstragao do Superavit ou 

Deficit, Olak e Nascimento (2008) ainda esclarecem que essa demonstragao e fundamental 

para as organizagoes do Terceiro Setor devido evidenciarem os projetos e atividades 

desenvolvidos diante das agoes dos gestores na alocagao dos recursos obtidos tendo em 

vista os custos e despesas despendidos em suas realizagoes. 

De acordo com Olak e Nascimento (2008) os relatorios dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA accountability, evidenciados na 

prestagao de contas agrupam tanto as demonstragoes contabeis convencionais, 

considerando Balango Patrimonial, Demonstragoes do Superavit (Deficit) do Exercicio, 

Demonstragoes das Mutagoes do Patrimonio Liquido Social, Demonstragoes das Origens e 

Aplicagao de Recursos e Demonstragao do Fluxo de Caixa, e as Notas Explicativas, Parecer 

de Auditoria Independente, informagoes estatisticas, indicadores financeiros e economicos, 

de produtividade e qualidade, comparando as metas orgadas com os resultados alcangados. 

Tabela 45 - Meios utilizados para divulgar as Demonstragoes Contabeis 

Meios utilizados na divulgagao das Demonstragoes 

Contabeis 

Meio Frequencia % % Acumulado 

Jornais 3 42,9 42,9 

Divulgagao interna 2 28,6 71,4 

Nenhum 2 28,6 100 

Total 7 100 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 

Para divulgar as informagoes obtidas nas demonstragoes contabeis 42,9% das instituigoes 

utiliza os jornais de circulagao para tornar publico o desempenho de suas atividades 

evidenciadas nessas demonstragoes, 28.6 % divulga apenas internamente. Contudo, 

analisando a tabela 43 identifica-se uma contradigao nas informagoes dos respondentes, 

pois na tabela 43, apenas 01 organizagao nao divulga suas demonstragoes (14,3%), 

entretanto, na tabela em analise 28,6% nao divulga as demonstragoes. 
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3.3 Quanto ao Desafio da Sustentabilidade 

Neste item, sao apresentados os resultados relacionados aos desafios da sustentabilidade e 

possiveis praticas que viabilizadas propiciam solucionar ou amenizar as dificuldade 

enfrentadas por essas organizagoes na sua auto-sustentagao, serao verificadas se as 

entidades pesquisadas consideram a mobilizagao de recursos um desafio, o que torna mais 

complexo o alcance da sustentabilidade, quais praticas elas consideram amenizar esse 

problema. 

Tabela 46 - Opiniao das organizagoes quanto o a mobilizagao de recursos como um desafio da 

sustentabilidade 

Captagao de recursos como desafio da 

sustentabilidade 

Opiniao Frequencia % % Acumulado 

Sim 7 100 100 

Total 7 100 -

Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 

Na pesquisa 100% das instituigoes afirmaram que a captagao de recursos e um desafio para 

as organizagoes do Terceiro Setor que compromete o alcance da sustentabilidade das 

entidades. Entretanto, quando e questionado quanto a captagao de recursos, 

intrinsecamente e colocada a mobilizagao de recursos nao como semelhantes, mas como 

complementares. Armani (2008, p.29) em estudos constata que "a mobilizagao de recursos 

locais e a sustentabilidade mais geral das organizagoes e do setor nao-governamental como 

um todo no Brasil seguem como desafios em abertos". 

Tabela 47 - Opiniao das organizagoes quanto as dificuldades encontradas no processo de 

mobilizagao de recursos 

Dificuldade no processo de mobilizar recursos 

Sim Nao 

Item Freq % Freq % Total 

Conseguir novos colaboradores 5 71,4 2 28,6 7 

Manter os colaboradores existentes fieis 4 57,1 3 42,9 7 

Superar propostas de outras entidades 3 42,9 4 57,1 7 

concorrentes dos recursos 

Elaborar projetos diversificados e viaveis 3 42,9 4 57,1 7 

Avaliar o desempenho da organizagao 1 14,3 6 85,7 7 

Atender as exigencias dos investidores 4 57,1 3 42,9 7 

Atrair recursos humanos (voluntarios, bons 4 57,1 3 42,9 7 

funcionarios) 
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Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 

Quanto as dificuldades encontradas no processo de mobilizagao de recursos 71,4% das 

entidades como maior relutancia a de conseguir novos colaboradores, 57 ,1% delas 

considera atender as exigencias dos investidores como principal obstaculo, outras 57,1% 

contemplam atrair recursos humanos como um impedimento nas entidades. Em relagao a 

esse questionamento e interessante destacar que 85,7% julgam que avaliar o desempenho 

da organizagao e uma tarefa facil, esse dado releva um discussao sobre o entendimento 

dessas instituigoes relacionado ao conceito de avaliagao de desempenho, ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA feedback das 

suas atividades. 

Tabela 48 - Solugao apontadas para superar as dificuldades no processo de mobilizagao de 

recursos 

Solugao para as dificuldades do processo de mobilizar recursos 

Sim Nao 

Item Freq % Freq % Total 

Uso da contabilidade 3 42,9 4 57,1 7 

Uso do planejamento estrategico e praticas gerenciais 6 85,7 1 14,3 7 

Uso da prestagao de contas para conseguir novos 4 57,1 3 42,9 7 

colaboradores 

Gestao profissionalizada 6 85.7 1 14,3 7 

Boa politica de marketing institucional 5 71,4 2 28,6 7 

Realizagao de intercambios entre organizagoes 6 85,7 1 14,3 7 

Capacitagao interna 4 57.1 3 42,9 7 

Redugao das burocracias para o acesso de fundos 7 100 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - 7 

publicos 

Oferecimento de vantagens fiscais e tributarias as pessoas 7 100 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - 7 

fisicas e juridicas favorecia o maior apoio financeiro por 

parte destes 

Educagao da sociedade brasileira voltada para o apoio 7 100 - - 7 

dessas organizagoes como atores do desenvolvimento do 

pais 

Funcionarios em constante aperfeigoamento 5 71.4 2 28,6 7 

Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 

A mobilizagao de recursos nao e um processo simples para se-lo executado com sucesso 

exige da entidade alguns esforgos relacionados as praticas utilizadas. Esse questionamento 

buscou levantar as possiveis solugoes e verificar a opiniao das entidades pesquisadas 

conforme as solugoes mais relevantes. Assim, observa-se que 85,7% das instituigoes 

pesquisadas apontam o uso do planejamento estrategico e das praticas gerenciais como 

uma das principais saidas para superar o desafio da sustentabilidade. Oliveira, Perez Jr. e 

Silva (2007) enunciam que o planejamento estrategico e a determinagao das metas e dos 
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objetivos a serem alcancados pela entidade, alem da "adocao de linhas de agao" e a 

utilizagao racionalizada dos recursos no alcance dessas metas, ou seja, sao as diretrizes 

fundamentals para atingir seus objetivos. A gestao profissionalizada e outra das principais 

solugoes apresentadas atraves de um indice de 85,7% das instituigoes, a pratica de 

intercambios entre as organizagoes tambem colaboram, segundo 85,7% das organizagoes. 

Um dado que chamou atengao na pesquisa foi relacionado ao uso da contabilidade, que 

para 57 ,1% das entidades nao a indicam como contribuinte na superagao dessas 

dificuldades. 
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4 CONSIDERAQOES FINAIS E LIMITAQAO DA PESQUISA 

Para construirem sua sustentabilidade as entidades ambientalistas do Terceiro Setor tern 

varios desafios a serem superados, dentre eles e implementar a mobilizagao de recursos em 

suas praticas de alocacao de recursos. 

A mobilizagao de recursos e um processo diferente da captagao de recursos, que abranger 

tanto a alocagao de recursos humanos, materiais e/ou financeiros quanto a gestao e a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

accountability desses recursos, uma tarefa dificil que muitas vezes nao e bem planejada. O 

que impede que elas consigam atingir a eficacia e a eficiencia em suas atividades, 

considerando que para a primeira e preciso alcangar sua missao, e para a segunda, devera 

usar de forma equilibrada seus recursos. 

A partir da realizagao dessa pesquisa, especificamente a analise de resultados, e possivel 

constatar a dificuldade que essas entidades demonstraram ter, dentre os pontos principals 

destacam-se: a dificuldade que essas organizagoes tern de alocar recursos de fontes 

internacionais (representado por 6 das 7 entidades pesquisadas); conquistar novos 

colaboradores (71,4%). Aproximadamente 80% das entidades nao utilizam o marketing e a 

analise do mercado. Ainda quanto as campanhas educativas observou-se que nenhuma das 

entidades pesquisadas utiliza essa forma de mobilizagao na sociedade, dado relevante e 

contraditorio nessa pesquisa, pois as campanhas educativas sao consideradas pelos 

estudiosos como uma das praticas mais difundidas pelo processo de mobilizagao de 

recursos, justificada pela etica social que ela promove. Com relagao as exigencias 

estabelecidas pelos financiadores das entidades verificou-se que elas afetam a diregao, a 

organizagao e o planejamento. Outro aspecto preocupante apresentado nos resultados foi a 

ausencia de voluntarios nas entidades, estes por sua vez, sao considerados a essencia do 

Terceiro Setor. No tocante a evidenciagao contabil observou-se um dado relevante, a 

pesquisa identificou que algumas das entidades nao elaboram e divulgam as 

Demonstragoes Contabeis o que pode sinalizar que os relatorios da accountability tambem 

nao elaborados de forma satisfatoria, relatorios esses que envolve analises estatisticas, 

indicadores financeiros e economicos de produtividade e qualidade. Ainda quanto a 

evidenciagao contabil, e tambem possivel observar que 57 ,1% dessas entidades nao 

utilizam a contabilidade como ferramenta estrategica na mobilizagao de recursos, um fato 

preocupante tendo em vista a sua capacidade de promover informagoes tempestiva e 

qualitativamente, informagoes que podem ser utilizadas por usuarios internos e externos. 

Proporcionando legitimidade e credibilidade a estas entidades. 85,7% dessas organizagoes 
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consideram que a avaliagao de desempenho dos seus projetos nao e considerada como 

uma dificuldade. 

Outro ponto relevante da pesquisa indica que todas as instituicoes pesquisadas tern ciencia 

de que o desafio da sustentabilidade pode comprometer a continuidade dessas 

organizagoes, sendo a mobilizagao de recursos considerada como a solugao para superar 

esse obstaculo. Contudo, para implementagao da mobilizagao de recursos e necessario 

compreender que esta envolve nao so a captagao recursos, mas busca trazer o 

comprometimento de diferentes sujeitos para juntos conseguirem a transformagao social. 

Nessa percepgao, a pesquisa sugere que as organizagoes pesquisadas passem a interagir 

entre si e entre a sociedade trocando experiencias e buscando fazer uso das teorias e 

metodos apresentados pelas Ciencias Sociais aplicadas, em especial a Administragao e a 

Contabilidade, visando a transparencia, a prestagao de contas e a sustentabilidade. 

Na pesquisa, muitas das entidades cadastradas no CNEA nao responderam o questionario 

da pesquisa, apesar de terem sidos enviados varios e-mails alem de contatos por telefone. 

Portanto, de uma populagao de 109 entidades obtivemos um retorno de 7 entidades, 

configurando como uma limitagao da pesquisa. 
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APENDICE A 

SERVIQO PUBLICO FEDERAL 

Universidade Federal de Campina Grande 

Centra de Ciencias Juridicas e Sociais 

Campus de Sousa 

Coordenagao Administrativa da UACC 

Coordenacao do Curso de Ciencias Contabeis zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Carta de Apresentagao do Questionario 

Sousa, Setembro de 2009. 

Prezado(a) Senhor(a), 

U m dos maiores desafios das organizagoes ambientalistas no Brasil e a sua 

sustentabilidade a medio e longo prazo. Com a finalidade de veneer esse desafio, as 

organizagoes sem fins lucrativos tern buscado, ao longo dos ultimos anos, alternativas de 

geragao de renda e diversificagao de fontes de recursos. 

Sensibilizada por essa problematica a aluna Damiana Anityanne Andrade Sousa, aluna 

do Curso de Ciencias Contabeis da Universidade Federal de Campina Grande, esta 

desenvolvendo sua monografia na area de Terceiro Setor, tendo como tema da referida 

pesquisa para elaboragao do Trabalho Monografico a mobilizagao de recursos das entidades 

ambientalistas do Nordeste brasileiro como garantia de sustentabilidade. 

Para tanto, contamos com as informagoes da sua organizagao no questionario anexo. 

Tais informagoes nao serao divulgadas isoladamente, apenas integrarao dados estatisticos para 

melhor avaliar o contexto atual da mobilizagao de recursos. Este questionario sera aplicado 

como uma das etapas da pesquisa de campo da Monografia. Com base no referencial teorico e 

nas informagoes prestadas por Vossa Senhoria, pretendemos propor uma metodologia que 

contribua para o acesso aos recursos disponibilizados pelas organizagSes. 

Na qualidade de orientadora da aluna acima citada e, tambem, de coordenadora do 

Curso de Ciencias Contabeis da Universidade Federal de Campina Grande, pego a especial 

gentileza de responder ao questionario de pesquisa. 

Agradecemos antecipadamente por sua atengao, colocamos-nos a disposigao para os 

esclarecimentos necessarios. 

Atenciosamente, 

Damiana Anityanne Andrade Sousa 

E-mail: anityanne(a>gmai 1.com 

Celular: (83) 8891-1027 

Lucia Silva Albuquerque ( Orientadora) 

E-mail: luciasalbuquerque@gmail.com luciasalbuquerque@ccis.ufcg.edu.br 

Tel; (83) 3521 3234 

mailto:luciasalbuquerque@gmail.com
mailto:luciasalbuquerque@ccis.ufcg.edu.br
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APENDICE B zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

QUESTIONARIO DE PESQUISA 

Pesquisa: Mobilizagao de Recursos as Entidades Ambientalistas do Nordeste Brasileiro: a 

Busca da Sustentabilidade. 

Pesquisador: Damiana Anityanne Andrade Sousa 

Orientador: Lucia Silva Albuquerque 

1- P E R F I L DA ORGANIZAGAO 

CNPJ: 

1.1 Nome da 

Organizagao 

1.2 Enderego 

1.3 Cidade ~ ^ 

1.4 Telefone 

1.5 E-mail UF CEP 

1.6 Web site Fax 

1.7 Ano da 

Fundagao 

Tempo de Atuagao 

no 3° Setor 

1.8 Cargo Maximo 

na Instituigao 

1.9 Ocupante 

1.1 Sua constituigao juridica e: 

( ) Fundagao 

( ) Associagao 

( ) Sociedade Civ i l 

1.2 Que tipo de registro, titulo, qualificacao, conselho ou declaracao ela possui: 

(Preencha todos que se aplicarem.) 

( ) Cadastro Nacional de Entidades Ambientalistas - CNEA 

( ) Organizagao de Sociedade Civi l de Interesse Publico - OSCIP 

( ) Organizagao Social - OS 

( ) Utilidade Publica Federal 

( ) Utilidade Publica Estadual 

( ) Utilidade Publica Municipal 

( ) Conselho Nacional do Meio Ambiente - C O N A M A 

( ) Outros Especificar 

3.3 Qual a sua missao? 



2- P E R F I L DO RESPONDENTE 

2.1 Qual a sua fungao na Organizagao? 

( ) Presidente 

( ) Administrador 

( ) Integrante do conselho 

( ) Contador 

( ) Outro especificar 

2.2 Ha quanto exerce essa fungao na entidade sem fins lucrativos? 

( ) ate 12 meses 

( ) de 13 meses a 24 meses 

( ) de 25 meses a 36 meses 

( ) de 37 meses a 60 meses 

( ) mais de 61 meses 

2.3 Qual sua idade? 

anos 

2.4 Sexo: 

( ) Feminino ( ) Masculino 

2.5 Ha quanto tempo trabalha no Terceiro Setor? 

( ) ate 12 meses 

( ) de 13 meses a 24 meses 

( ) de 25 meses a 36 meses 

( ) de 37 meses a 60 meses 

( ) mais de 61 meses 

2.6 Voce se sente motivado em trabalhar no Terceiro Setor? 

( ) Sim ( ) Nao 

2.7 Gostaria de estar trabalhando no setor governamental ou privado? 

( ) Sim ( ) Nao 

2.8 Nivel de escolaridade: 

( ) 1° grau (Ensino Fundamental) 

( ) 2° grau (Ensino Medio) 

( ) Ensino Superior Incompleto 

( ) Ensino Superior Completo. Qual curso Superior 

( ) Outros Especificar 

3 - QUANTO A CAPTAGAO DE RECURSOS: 
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3.1 Qual a porcentagem media da composigao das fontes de recursos financeiros da sua 

organizagao, em 2008? 

(preencha todos que se aplicarem) 

% Governo 

% Receitas proprias (vendas de produtos, prestagao de servigos, aluguel de 

imovel) 

% Doagao de individuos 

% Doagao de empresas privadas 

% Fontes Internacionais 

% Outras. Especifique: 

100 % Total dos Recursos Financeiros 

3.2 Qual o volume medio da mobilizagao de recursos no ano de 2008? 

( ) Ate 10.000 

( ) R $ 11. 000 a R$ 50.000 

( ) R $ 51.000 aR$ 100.000 

( ) R $ 101.000 a R$ 200.000 

( ) R $ 201.000 a R$ 300.000 

( ) R $ 301.000 a R$ 400.000 

( ) R $ 401.000 a R$ 500.000 

( ) R $ 501.000 a R$ 600.000 

( ) Acima de R$ 600.0000 

3.3 A sua organizagao capta recursos por projetos ou institucionalmente? 

( ) Por projetos 

( ) Institucionalmente 

3.4 Como e normalmente o primeiro contato com os doadores, os parceiros, os 

investidores entre outros, que a instituigao possui? 

( ) Atraves de profissional de captagao de recursos 

( ) Network pessoal do principal executivo da organizagao 

( ) Network pessoal do conselho da administragao 

( ) Outro. Especificar 

3.5 Ao captar recursos, quais os itens que compoe a estrutura basica da apresentagao a 

potencial instituigao doadora? (Assinale as opgoes que julgar necessarias.) 

I T E M SIM NAO 

Apresentagao da organizagao 

Apresentagao do produto/servigo 

Analise do mercado 

Marketing 

Equipe gerencial 

Planejamento financeiro 

Riscos e Oportunidades 

Piano de implementagao 

Outro. Especificar 
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3.6 Sua organizagao seleciona as intuigdes privadas para captagao de recursos? 

( ) Sim ( ) Nao 

3.7 Caso a resposta da questao anterior seja afirmativa, diga qual a razao justifica essa 

selegao? (Assinale as opgoes que julgar necessarias) 

( ) Vizinhanga (proximidades fisicas) 

( ) Afinidade da empresa com a agao ambientalista desenvolvida 

( ) Outros. Especificar 

3.8 Qual o ambito de atuagao dos programas/projetos sociais? 

I T E M SIM NAO 

Municipal 

Estadual 

Regional 

Nacional 

Internacional 

3.9 As parcerias firmadas com agendas internacionais nesses ultimos anos, teve: 

( ) Acrescimo 

( ) Decrescimo 

3.10 As parcerias firmadas com o Setor Publico (Estado) nesses ultimos anos, teve: 

( ) Acrescimo 

( ) Decrescimo 

4.11 A disponibilidade de recursos est a condicionada as exigencias provenientes do 

financiador? 

( ) Sim ( ) Nao 

4.12 Essas exigencias afetam o funcionamento da organizagao? 

( ) Sim ( ) Nao 

4.13 Caso a questao anterior seja afirmativa, quais areas? 

( ) Planejamento 

( ) Organizagao 

( ) Diregao 

( ) Controle 

( ) Outra. Especificar 

4.14 Quais os tipos de fontes de recursos que a entidade utiliza? 

I T E M SIM NAO 

Termo de Parcerias 

Convenio 

Contrato Administrativo 

Receitas Proprias 

Doagao de individuos 
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Campanhas Educativas 

Doagao de empresas privadas 

Fontes Internacionais 

Outras. Especificar zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.15 Caso Possua Termo de Parceria, ele foi firmado com: 

I T E M SIM NAO 

Governo Municipal 

Governo Estadual 

Governo Federal 

4.16 Sua entidade sem fins lucrativos recebe recursos de outra entidade nao 

governamental? 

( ) Sim ( ) Nao 

4.17 Na entidade ha um setor, area ou responsavel pela captagao de recursos financeiros, 

materiais e/ ou humanos? 

( ) Sim ( ) Nao 

4.18 Caso a resposta anterior seja afirmativa, responda as questoes abaixo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a) A pessoa responsavel pela captagao de recursos financeiros, materiais e/ou 

humanos e: 

( ) Voluntario 

( ) Profissional (Funcionario da Entidade) 

b) Exerce qual fungao na Entidade? 

( ) Conselheiro(a) 

( ) Diretor(a) 

( ) Funcionario(a) 

( ) Outra(s) Especificar 

c) Qual o nivel de escolaridade da pessoa responsavel pela Captagao de Recursos? 

( ) 1° grau (Ensino Fundamental) 

( ) 2° grau (Ensino Medio) 

( ) Ensino Superior Incompleto 

( ) Ensino Superior Completo. Qual curso Superior 

( ) Outros Especificar 

4.19 Quanto aos recursos humanos da instituigao? 

a) Qual o numero de funcionarios e/ou voluntarios? 

Voluntarios fixos: 

Voluntarios eventuais: 

Funcionarios efetivos: 

Funcionarios temporarios e/ou estagiarios: 

b) Sua organizagao tern dificuldades em mobilizar bons profissionais? 
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( ) Sim ( ) Nao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

c) Se a resposta da questao anterior foi sim, qual e o principal motivo disto? 

( ) Falta de vantagens para oferecer ao profissional 

( ) Ausencia no proprio mercado 

( ) Eles preferirem trabalhar nos demais setores 

( ) Os demais setores oferecerem mais atrativos 

d) Sua organizagao tern dificuldades em fidelizar seus investidores, doadores e/ou 

parceiros? 

( ) Sim ( ) Nao 

e) Se a resposta da questao anterior foi sim, qual e o principal motivo disto? 

( ) Escassez de parceiros, doadores, investidores 

( ) Alta concorrencia por recursos das entidades sem fins lucrativos 

( ) Falta de interesse pelos colaboradores 

( ) Deficiencia da sua propria instituigao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.20 Como a utilizagao de recursos e controlada? (Assinale as opcoes que julgar 

necessarias.) 

I T E M SIM NAO 

Prestagao de contas 

Auditoria interna 

Auditoria externa contratada 

Auditoria internacional 

Outra. Especificar: 

4.21 Quanto a prestagao de contas dos recursos recebidos: 

a) A entidade presta contas desses recursos? 

( ) Sim ( ) Nao 

b) Para qual publico ocorre a prestagao de contas? 

I T E M SIM NAO 

Pessoas Fisicas (associados, doadores, etc) 

Empresas Privadas 

Fundagoes Nacionais 

Fundagoes Internacionais 

Igrejas 

Poder Publico Municipal, Estadual, Federal 

Cidadaos, familias beneficiarias 

Outro. Especificar 

c) Como a organizagao ve a prestagao de contas? 
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I T E M SIM NAO 

Um atrativo para novos colaboradores 

Uma exigencia do governo, ou de outro tipo de financiador, ou doador 

Facilitador na gestao da organizagao 

Transparencia nas atividades realizadas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

d) Agentes financiadores da instituigao sao mais exigentes em relagao a "prestagao 

de contas " dos recursos investidos? 

I T E M Muito 

exigente 

Exigente Indiferente Pouco 

exigente 

Nao e 

exigente 

Governo 

Empresas 

Privadas 

Instituigoes 

Financeiras 

Organizagoes 

Internacionais 

Doadores 

e) Quais aspectos sao considerados mais importantes pelos "agentes financiadores" na 

prestagao de contas da sua entidade? 

I T E M Muito 

importante 

Importante Indiferente Pouco 

importante 

Nao e 

importante 

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) 

4.22 Quanto aos procedimentos contabeis: 
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c) Quais demonstragoes contabeis a organizagao faz? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I T E M SIM NAO 

Balango Patrimonial 

Balango Social 

Demonstragao de Resultados 

Demonstragao de Fluxo de Caixa 

Demonstragao das Origens e Aplicagoes de Recursos 

Relatorios da Administragao 

Demonstragao das Mutagoes do Patrimonio Liquido 

Notas Explicativas dos Demonstratives Contabeis 

b) A organizagao divulga demonstragoes contabeis? 

( ) Sim ()Nao 

c) Quais demonstragoes sao divulgadas? 

I T E M SIM NAO 

Balango Patrimonial 

Balango Social 

Demonstragao de Resultados 

Demonstragao de Fluxo de Caixa 

Demonstragao das Origens e Aplicagoes de Recursos 

Relatorios da Administragao 

Demonstragao das Mutagoes do Patrimonio Liquido 

Notas Explicativas dos Demonstratives Contabeis 

d) Quais os meios de divulgagao utilizados? 

( ) Internet 

( ) Jornais 

( ) Outros. (Especificar) 

5. Quanto ao Desafio da Sustentabilidade: 

5.1 Voce considera o processo de captagao de recursos um desafio para as organizagoes 

de Terceiro Setor? 

( ) Sim ( ) Nao 

5.2 O que e mais dificil nesse processo? 

I T E M SIM NAO 

Conseguir novos colaboradores 

Manter os colaboradores existentes fieis 

Superar propostas de outras entidades concorrentes 

Elaborar projetos diversificados e viaveis 

Avaliar o desempenho da organizagao 
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Atender as exigencias dos investidores 

Atrair recursos humanos (voluntarios, bons funcionarios) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.3 O que voce consideraria saida para solucionar ou amenizar as dificuldades 

enfrentadas pelas organizacoes? (Assinale todas que julgar necessarias.) 

I T E M SIM NAO 

Uso da contabilidade 

Uso do planejamento estrategico e praticas gerenciais 

Uso da prestagao de contas para conseguir novos colaboradores 

Gestao profissionalizada 

Boa politica de marketing institucional 

Realizagao de intercambios entre organizagoes 

Capacitagao interna 

Redugao das burocracias para o acesso de fundos publicos 

0 oferecimento de vantagens fiscais e tributarias as pessoas fisicas e 

juridicas favoreceria a maior apoio financeiro por parte destes 

A educagao da sociedade brasileira voltada para o apoio dessas 

organizagoes como atores do desenvolvimento do pais 

Funcionarios em constante aperfeigoamento 


