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R E S U M O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O Terceiro Setor possui um papel de destaque na sociedade brasiieira, desse modo, a 

transparencia dessas entidades em relagao a prestacao de contas de seus servigos, mostra-

se como obrigatoriedade perante os doadores, para garantir a sua continuidade e 

crescimento, possibilitando melhor sustentabilidade e atuacao na sociedade. Portanto, o 

presente trabalho consiste em investigar como as entidades do Terceiro Setor da cidade de 

Arcoverde, no Pernambuco, prestam contas de suas atividades, procurando descrever como 

e feita a prestacao de contas nessas entidades. Para isso, a metodologia foi definida a partir 

de um estudo multicaso com pesquisa bibliografica e de campo, utilizando um roteiro de 

entrevista em cada uma das entidades estudadas, buscando uma analise com base nas 

interpretagbes que satisfaca o alcance dos objetivos. O Resultado da pesquisa evidenciou 

que as duas entidades prestam contas de suas atividades, porem de maneiras distintas. A 

Demonstracao Contabil que a Fundagao Terra elabora e utiliza para sua prestacao de 

contas e o Balanco Patrimonial. Elabora ainda um Orgamento Financeiro, que varia entre o 

orgamento previsto e o orgamento realizado. A prestagao de contas das atividades 

realizadas tambem e feita atraves do Balango Patrimonial e, tambem elabora um Relatorio 

de Desempenho da entidade que e o Relatorio de Auditoria Anual, utilizando a auditoria para 

realiza-lo. Ja a Associagao Orfanato Raio de Luz nao elabora nenhum demonstrative 

contabil, elabora apenas um Fluxo de caixa, no qual apresenta o registro de entrada e saida 

de recursos. O orgamento financeiro nao e elaborado pela entidade, embora esta saiba a 

previsao de quanta tern disponivel mensalmente, devido ao repasse municipal, que e 

sempre fixo e tambem devido ao nao controle das doagoes, que sao esporadicas. A 

prestagao de contas das atividades e agbes realizadas na entidade e feita atraves de 

cronograma, onde esta encaminha as partes interessadas o andamento das agoes e 

atividades atraves deste cronograma. A mesma nao elabora um relatorio de desempenho da 

entidade, bem como nao faz divulgagao das agoes que promove. Por este estudo pode-se 

verificar que estas entidades sem fins lucrativos pesquisadas nao prestam contas de forma 

clara e transparente dos recursos que gerenciam. Deixando de lado um item de extrema 

importancia, pois a prestagao de contas serve nao somente para manter o cadastro da 

entidade junto aos orgaos regulatores, mas principalmente para que se conhega o que a 

entidade faz e o resultado disso para a sociedade, mudando significativamente o conceito 

de prestagao de contas para uma visaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA accountability. 

Palavras-chave: Terceiro Setor, Prestagao de Contas, Transparencia 



A B S T R A C T zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

The Third Sector features a major role in Brazilian society, thereby the transparency of these 

entities in relation to accountability of its services is shown as an obligation to the donors, to 

ensure its continuity and growth, enhancing its sustainability and activity in society. 

Therefore, this study consists in investigating how the Third Sector entities of the city of 

Arcoverde in Pernambuco, shall report of their activities trying to describe how is the 

accountability in these entities. For this purpose, the methodology was defined from a 

multicase study with bibliographic and field researches, using an interview guide in each of 

the entities studied, seeking an analysis based on interpretations that satisfy the scope of the 

objectives. The Result demonstrated that the two entities shall report of their activities, but in 

different ways. The financial report Land Foundation develops and uses for its accountability 

is the balance sheet. Also produces a Financial Budget, ranging from the planned budget 

and the done one. The accountability of activities is also performed through the Balance 

Sheet, and also elaborates a Performance Report of the entity that is the Annual Audit 

Report, using the audit to accomplish it. The Association Orfanato Raio de Luz does not 

conceive any statement of accounts, it produces only a cash flow, which contains the 

registration of incoming and outgoing resources. The financial budget is not developed by the 

entity, although it knows the prediction of how much it has available each month due to the 

municipal transfer which is always fixed and also due to no control of the donations, which 

are sporadic. The accountability of activities and actions performed in the entity is made by 

schedule, which it forwards to interested parties the progress of actions and activities via this 

schedule. It also does not prepare a performance report of the entity and does not promote 

divulgation of its actions. Through this study can be seen that these nonprofit entities 

researched do not clearly shall report and transparent management of resources that they 

manage. Putting aside an item of extreme importance since accountability is useful not only 

to keep the register of the regulator entity to the organs, but especially in order to know what 

the entity does and its result for society, significantly changing the concept of accountability 

to a visionzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA accountability. 

Keywords: Third Sector, Accountability, Transparency 
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Figura 1 - A Trfade entre o Estado, o Mercado e o Terceiro Setor 
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1 I N T R O D U C A O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No processo de transformagao da sociedade, o Terceiro Setor ganha reconhecimento pelas 

solugoes positivas que vem encontrando para a sociedade brasileira. Representado por 

associacoes, organizagbes filantropieas, beneficente e de caridade, fundacbes privadas, 

organizagoes sociais, organizagoes nao governamentais (ONGs) e organizagoes da 

sociedade civil de interesse publico (OSCIP), com peculiaridades proprias na area tributaria, 

de isengoes e imunidades. 

No Brasil, a emergencia do terceiro setor ocorreu em um contexto marcado pela 

redemocratizagao do pais, abertura economica e projeto de Reforma do Estado, 

caracterizado pela privatizagao, terceirizagao e publicizagao de programas sociais 

(BARRETO, 1999; PEREIRA, 1999). 

Considerando que o Setor Publico e o Setor Privado nao conseguem resolver 

satisfatoriamente os problemas de interesses publicos, cresce assim, a importancia do 

Terceiro Setor, com projetos que buscam o desenvolvimento de uma sociedade igualitaria. 

Em linhas gerais, o Terceiro Setor, no Brasil, e utilizade para identificar as atividades da 

sociedade civil que nao se enquadram na categoria de atividades estatais, com 

caracteristicas similares, no intuito de prestar servigos, promover o desenvolvimento 

economico local, impedir o processo de degradagao do meio ambiente, defender os direitos 

civis, alem de procurar atingir varios outros objetivos da sociedade ainda nao atingidos pelo 

Estado. (SOUSA, 2009) 

Situado entre o espago proprio das organizagoes do primeiro Setor - Estado, e o espago 

das organizagoes do Segundo Setor - Mercado, o Terceiro Setor e definido como um 

espago ocupado pelo conjunto de entidades privadas sem fins lucrativos, realizando 

atividades complementares as publicas, visando contribuir com a solugao de problemas 

sociais em prol do bem comum. De acordo com Coelho (2000, p. 58-59): "o estado e 

considerado como primeiro setor e o mercadol como segundo, e essas organizagoes - que 

tern caracteristicas dos dois setores - vem a ser o terceiro setor". Embora organizagoes 

com caracteristicas como estas existam no Brasil desde o periodo colonial, foi somente a 

partir de 1990 que o Terceiro Setor tornou-se visivel e se expandiu resultando um fenomeno 

de proporgbes mundiais. (MELO,2000). 



O Terceiro Setor ainda e uma area pouco pesquisada, embora seja de suma importancia a 

discussao dos papeis desempenhados peias ONGs, fundagoes e associagoes que 

compbem este Setor. Cresceu significativamente dos anos 90 ate os atuais, congregando 

numerosas organizagbes de diversos portes apesar deste Setor nao ter uma linha de 

pesquisa vasta. Para Cardoso (1997) a importancia do terceiro Setor "descreve um espago 

de participagao e experimentagao de novos modos de pensar e agir sobre a realidade 

social." 

Alem disso, definir o papel do Terceiro Setor permite uma maior compreensao das 

transformagoes das quais as sociedades globais estao sujeitas. "Entender o que sao, de 

onde vem, o que querem, como cresceram e se multiplicaram, como atuam as organizagoes 

de cidadaos, implica retomar os fios de uma historia que combina valores e praticas 

ancestrais com fenomenos contemporaneos e, em boa medida, anunciadores de profundas 

mudangas no perfil das sociedades e da ordem intemacional." (Oliveira, 2001 p. 20) 

As empresas e pessoas fisicas que investem em projetos sociais sentem a necessidade de 

acompanhar pra onde vai o dinheiro investido, como ele e gasto e qual o resultado do seu 

investimento. Necessidade esta que garante um fluxo continuo de recursos, possibilitando 

uma melhor atuagao na sociedade e, caso estas informagoes nao sejam cteras, os recursos 

poderao ser cada vez menores. Dessa forma, e necessario que haja uma^ransparencia na 

gestao dessas entidades, fator este que deixa evidente a necessidade de prestar contas de 

todo esse investimento feito nas entidades sem fins-lucrativos. E importante, entao, 

acompanhar a atuagao dessas entidades, e uma forma de fiscalizagao destas aplicagoes e a 

Prestagao de Contas que tais entidades devem apresentar anualmente, com a finalidade de 

atender determinados requisitos que a credenciam a receber recursos estatais e privados, 

para o desenvolvimento de suas atividades. 

Assim, o presente trabalho tern por objetivo descrever a Prestagao de Contas elaborada e 

divulgada por duas entidades do Terceiro Setor da cidade de Arcoverde-PE, sendo elas: 

Fundagao Terra, coordenada pelo Padre Airton Freire de Lima e a Associagao Orfanato 

Raio de Luz, coordenada pelo senhor Expedito Carvalho de Oliveira. 

Para tanto, fez-se necessario um levantamento teorico acerca do surgimento e 

caracterizagao do Terceiro Setor, bem como a legislagao pertinente e campo de atuagao no 

Brasil, alem da prestagao de contas referentes ao Setor. 



1.1 T e m a e Problema zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para Cardoso (1997), a filantropia vem tomando importantes dimensoes em nossa 

sociedade e na economia nacional, no que diz respeito a solugao objetiva dos problemas 

sociais e a geragao de riquezas par as nagbes como um todo, combatendo os desequilibrios 

sociais. Para alguns estudiosos dessa area de conhecimento, o suporte da economia 

solidaria e o Terceiro Setor, que estimula a produgao de estudos e pesquisas que ajudem a 

compreender este fenomeno sociocultural. 

Ainda segundo o autor, no Brasil, as principais razoes para o surgimento e expansao do 

terceiro setor sao os graves problemas sociais enfrentados pelo pais, dentre eles, baixa 

renda, pobreza, preconceito, falta de oportunidades de emprego, dentre outros. Baseando-

se nesses e em outros problemas sociais, o terceiro setor surge como um meio usado pela 

populagao para alterar esse cenario. Mello Neto e Froes (2001) afirmam que no Brasil 

existem hoje mais de 250.000 organizagoes do Terceiro Setor, o que significa que ha, 

aproximadamente, 1,2 milhao de voluntaries trabalhando principalmente em cultura, 

recreagao e assistencia social. Como qualquer outra organizagao, este setor tambem possui 

problemas e, uma dessas dificuldades seria a transparencia na prestagao de contas que o 

terceiro setor tern que, por obrigagao, prestar, dos recursos que recebe para a execugao de 

seus projetos. 

A Constituigao Brasileira em seu Art 70 (2009), paragrafo unico, torna obrigatoria a 

publicagao e prestagao de contas de quaisquer organizagoes que recebam verbas do 

governo. Dessa forma, as Organizagbes nao govemamentais que recebem recursos 

publicos, seja em forma de convenios, termos de parcerias ou verbas de subvengoes, 

carregam o compromisso de atender aos principios da administragao publica, no qual um 

deles seria a publicidade que esta diretamente relacionada a transparencia e prestagao de 

contas de seus atos, As entidades que compoem o Terceiro Setor nao possuem natureza 

exclusivamente publica ou privada, necessitando assim de recursos estatais e privados para 

desenvolverem suas atividades, e a Prestagao de Contas acerca da utilizagao desses 

recursos e importante para a continuidade do recebimento destes e, consequentemente, do 

funcionamento das entidades. £ ainda fundamental para a sobrevivencia da entidade e ate 

mesmo para a continuagao das agoes sociais desempenhadas por elas. 

Partindo da visao mencionada acima, a pesquisa tern como tema a analise da Prestagao de 

Contas nas entidades do Terceiro Setor da cidade de Arcoverde - PE. 



Para delimita-lo faz-se necessario um estudo detalhado sobre o terceiro setor e a prestagao 

de contas feita nesse setor, buscando verificar a quern as entidades prestam contas, quern e 

responsavel legal e quais sao os procedimentos adotados para a realizacao desta prestagao 

de contas. 

Baseada nesse contexto surge a seguinte indagagao:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Como as Entidades do Terceiro 

Setor da cidade de Arcoverde-PE prestam contas de suas atividades? 

1.2 Just i f icat iva 

Sabe-se que os fatores que mais incidem no desequilibrio social sao o crescimento 

desordenado e a diminuigao da participagao do estado nas polfticas publicas, havendo 

necessidade de repensar novas formas de iniciativas sociais para adequa-las a 

complexidade do mundo atual. (OLIVEIRA, 2001) 

Schwartz (1999 p. 23) afirma que "em todo o mundo as sociedades estao passando por um 

fenomeno que revela uma crescente desigualdade social. E o nosso continente e uma das 

regioes onde a pobreza mais cresce." 

O Terceiro Setor compoe este cenario como alternativa oriunda da sociedade, mobilizando 

recursos govemamentais e privados a fim de gerar impacto capaz de minimizar essas 

diferengas sociais. Este, por sua vez, desenvolveu-se de forma marcante e tern importante 

papel no mundo contemporaneo, mostrando a cada dia varias alternativas para a resolugao 

de alguns dos problemas sociais, visando contribuir para o desenvolvimento de uma 

sociedade mais justa e igualitaria. Para Falconer (2001 p. 30), "Na decada de noventa, o 

Terceiro Setor surge como portador de uma nova e grande promessa: a renovagao do 

espago publico, o resgate da solidariedade e cidadania, a humanizagao do capitalismo e, se 

possivel a superagao da pobreza." 

Para Tozzi (2010 p. 15), o Terceiro Setor tern uma importancia economica significativa, 

movimenta, so no Brasil, cerca de 1,5% do PIB, o que significou, em 2009, mais de 40 

biihbes de reais, em valores aproximados. Envolvidos com esses numeros estao as varias 

instancias reguladoras do processo nas entidades que envolvem o Terceiro Setor, tais como 

o investimento social (publico ou privado), os orgaos fiscalizadores, tributarios e 



reguladores. Diante dessa evidencia, e a fim de sanar as preocupacoes existentes com 

relagao aos recursos mobilizados, torna-se de suma importancia a prestagao de contas, que 

e um instrumento de gestao e govemanga de diversos protagonistaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (stakeholders). 

Ainda segundo o autor, uma gestao eficiente dos relacionamentos pressupoe a prestagao de 

contas das agoes e dos resuitados obtidos, o que demanda a geragao de uma melhoria nos 

tramites legais pelos quais passam uma instituigao no momento de implantagoes e/ou 

implementagoes de projetos, entre outras situagbes. 

Na visao de Mendes (1999), a relevancia do terceiro Setor e reconhecida pelo governo 

federal brasileiro que, por sua vez, distingue varias formas de suas influencias, afirmando 

ser relevante a necessidade de desenvolver parcerias com organizagbes e fatores de 

segmentos. Alem de ser uma alternativa para melhoria da sociedade como um todo, o 

Terceiro Setor e tambem um segmento a ser observado com bastante atengao no que se 

refere a prestagao de contas, partindo do pressuposto de que, prestando-se contas de todas 

as atividades realizadas nas entidades com clareza e transparencia, esta colabora para a 

permanencia do recebimento dos recursos necessarios para a continuidade dessas 

atividades. 

Uma entidade de interesse social que capta recursos da sociedade para resolver os 

problemas de uma comunidade carente deve ter como principio basico uma prestagao de 

contas dos resuitados que esta obteve a sociedade que a financiou. 

Para Tozzi (2010 p. 22), esta entidade, por sua vez, "apresenta-se como um conjugado de 

elementos e documentos, disponibilizados pelos administradores das entidades aos orgaos 

atuais e autoridades." Sendo assim, esta permite uma analise, nogao e avaliagao das contas 

e dessa gestao nas entidades.Ainda citando o autor, a prestagao de contas e um dos fatores 

fundamentais para a sobrevivencia de uma entidade, tendo em vista o que esta representa 

junto a sociedade, a possibilidade de prestagao de servigos que gerem bons resuitados a 

sociedade e a capacidade de captagao de recursos. A transparencia das informagbes e a 

melhor forma de ampliar o controle social das entidades, garantindo maior credibilidade ao 

setor. 

E sob esta perspectiva que esta pesquisa busca descrever a Prestagao de Contas no 

Terceiro Setor, onde sua contribuigao valiosa podera apresentar aos gestores das entidades 

a possibilidade de identificar se estas cumprem com todos os procedimentos e obrigagbes 

que Ihes sao competentes, buscando uma melhor transparencia. Essa pesquisa se mostra, 

ainda, relevante em fungao de que, apesar do crescimento do Terceiro Setor, ainda sao 

poucas as pesquisas relacionadas ao assunto no Brasil. Saraiva (2006 p. 31) afirma que o 



Terceiro Setor e "uma realidade em crescimento e que um dos fatores que contribuem para 

tanto e o avanco do neoliberalismo, em que as entidades privadas que visam ao lucro 

sobrep5em-se a atuagao do estado por meio da iiberdade economica." 

Investigar a forma como e feita a prestagao de contas nessas entidades contribui para um 

melhor entendimento do real conceito de terceiro setor, onde cada vez mais a sociedade e 

os orgaos fomentadores buscam saber onde e como os recursos destinados a este setor 

estao sendo empregados, alem de saber tambem qua! a contribuigao de ferramentas como 

a prestagao de contas podem trazer para uma maior transparencia na gestao dos recursos. 

.Para a pesquisa faz-se opgao pela cidade de Arcoverde, interior do Pernambuco, por 

acessibilidade ao local e por duas entidades sem fins lucrativos situadas nesta cidade, que 

sao elas: Fundagao Terra, administrada pelo Padre Airton Freire de Lima e a Associagao 

Orfanato Raio de Luz, administrada pelo senhor Expedito Carvalho de Oliveira. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3 Objet ivos 

1.3.1 Objetivo Geral 

Descrever como e feita a Prestagao de Contas nas entidades do Terceiro Setor da cidade 

de Arcoverde - PE. 

1.3.2 Objetivos Especif icos 

1. Apresentar quais demonstragoes sao utilizadas na prestagao de contas dessas 

entidades. 

2. Identificar como e realizada a divulgagao dos resuitados economicos das entidades. 

3. Verificar a quern as entidades destinam as suas prestagoes de contas. 



1.4 Procedimentos Metodologicos 

1.4.1 Classificacao da Pesquisa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Diante do segmento escolhido, entidades do terceiro setor que prestam servigos na cidade 

de Arcoverde, regiao semi-arida do estado do Pernambuco, para atingir os objetivos 

propostos e fundamentar os resuitados do problema de pesquisa, realizou-se um estudo 

multicaso com pesquisa bibliografica e de campo. 

Para dar apoio ao referencial teorico, foram utilizadas pesquisas bibliograficas em livros, 

periodicos, revistas e internet, para explicar determinados fatos ou problemas. 

De acordo com Prestes (2002, p. 26): 

A pesquisa bibliografica e aquela que se efetiva tentando-se resolver um 
problema ou adquirir conhecimentos a partir do emprego predominante de 
informacoes provenientes de material grafico, sonoro ou informatizado. Para 
efetuar esse tipo de pesquisa, deve-se fazer um levantamento dos temas e 
tipos de abordagens ja trabalhados por outros estudiosos, assimilando-se 
os conceitos e explorando-se os aspectos ja publicados, tomando-se 
relevante levantar e selecionar conhecimentos ja catalogados em 
bibliotecas, editoras, videotecas, na internet, entre outras. 

Essa pesquisa bibliografica e obtida atraves da realizagao de consultas a literatura existente, 

de forma a observar a maneira como os pesquisadores tratam a questao, alem de sitios 

reconhecidos e de referenda. 

Para pesquisa de campo foram feitas coletas de dados atraves de roteiro de entrevista, 

buscando uma analise com base em interpretacbes que satisfaga o alcance das respostas. 

Para Prestes (2002, p. 27): "A pesquisa de campo e aquela em que o pesquisador atraves 

de questionarios, entrevistas, protocolos verbais, observagbes, etc., coleta seus dados, 

investigando os pesquisados no seu meio." 

A pesquisa teve a colaboragao de estudo multicaso em entidades do terceiro setor, onde 

foram analisadas duas organizagoes, tendo em vista a colaboragao destas para o alcance 



da resposta do problema de pesquisa com base nos dados colhidos nas entidades, 

confrontados com o referencial teorieo. 

Adotou-se os procedimentos de pesquisa multicaso (YIN, 2005), caracterizados pelo maior 

foco na compreensao e na comparacao qualitativa dos fenomenos. O estudo multicaso 

proporcfdna uma maior abrangencia dos resuitados, nao se limitando as informacoes de 

uma so organizacao. 

Com relagao aos seus objetivos, a presente pesquisa e descritiva, uma vez que descreve os 

fenomenos da mudanga na sua totalidade, contextualizando-os e relacionando-os aos 

significados que o ambiente Ihes outorga (TRIVINOS, 1987). 

Referindo-se aos objetivos, foi feito uma pesquisa descritiva, expondo o perfil das entidades, 

onde realizou-se um estudo atraves de coleta de dados, identificando e analisando os fatos 

estudados. Conforme Prestes (2002, p. 26), "na pesquisa descritiva, se observam, 

registram, analisam, classificam e interpretam os fatos, sem que o pesquisador Ihes faga 

qualquer inferencia". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4.2 Universo da Pesquisa 

O universo pesquisado sao duas das entidades do Terceiro Setor da cidade de Arcoverde-

PE, que sao elas: Fundagao Terra, coordenada pelo padre Airton Freire e a Associagao 

Orfanato Raio de Luz, coordenada pelo senhor Expedito Carvalho de Oliveira 

1.4.3 Procedimentos da coieta de dados 

Quanto a coleta de dados foi elaborado um roteiro de entrevista, apresentado no apendice 

B, aplicado nas entidades, com perguntam que visaram responder o problema de pesquisa 

proposto, dividido em quatro grupos de perguntas: 



1. Dados e qualificagoes do respondente: onde identifica o perfil do respondente e o grau de 

instrugao, nivel de conhecimento quanta a organizacao, cargo que desempenha e ha quanta 

tempo o respondente trabalha na organizacao. 

2. Dados e qualificacao das Organizagoes: objetivando identificar o perfil de cada organizagao 

estudada, seu tempo de existencia, sua atividade principal, quantidade de funcionarios e 

voluntarios, caracteristica e constituigao da instituigao. 

3. Quanta a Prestagao de Contas: buscando identificar como e feita a prestagao de contas nas 

entidades, a quern estas sao destinadas, quais informagbes sao exigidas pelos doadores, 

quais aspectos sao relevantes para atender essas exigencias, a existencia de 

doadores/financiadores, entre outros. 

4. Quanta a transparencia na prestagao de contas: investigando que tipo de procedimento e 

utilizado no processo da elaboragao da prestagao de contas, a visao da Organizagao quanta 

a este demonstrative bem como as dificuldades enfrentadas pelas organizagoes para 

prestar contas com mais transparencia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4.4 Apresentagao e interpretacao dos dados 

Com relagao a apresentagao e interpretagao dos dados visando atingir os objetivos 

propostos nesta pesquisa foi utilizada a estatistica descritiva como metodo para analisar os 

dados coletados atraves do levantamento. A analise foi feita com o auxilio dos programas do 

Office 2007 (Microsoft Word e Excel). Estes programas possibilitaram a elaboragao de 

planilhas, bem como tabelas e graficos. 



2 F U N D A M E N T A C A O T E O R I C A 

2.1 Terceiro Setor 

2.1.1 Elementos Historicos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O Terceiro Setor tern sua origem na America Latina desde o periodo da coionizacao dos 

povos europeus, atraves de agoes praticadas pela igreja e outras entidades daquela epoca, 

mas apesar de ter tido inicio na Europa, este se multiplicou contribuindo para estruturagao 

de novas entidades organizadas. (OLIVEIRA, 2003) 

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, ocorreram no mundo varias transformagbes radicais 

nos centros de poder economico e politico, contribuindo para o aumento da violencia, 

doengas, pobreza, conflitos religiosos, etnicos, sociais e politicos. Problemas estes que, 

para serem solucionados, contou com a intervengao de uma sociedade civil, que propunha 

mudangas para resoNer problemas sociais de forma organizada. 

Conforme Montano (2002): 

Partimos da analise da crise e reestruturagao do capital a partir do ultimo 
quarto do seculo XX, conectada a ofensiva neoliberal, que sistematiza na 
ofensiva contra o trabalho, na reforma do Estado e na reestruturagao 
produtiva. As vesperas da virada do seculo, ha um cenario composto pelo 
crescimento das desigualdades sociais, acirradas pelo fenomeno da 
globalizacao que gera riquezas, mas tambem acentua a pobreza dos 
excluidos do processo, diante da constatacao do Estado que tern sido 
ineficaz como promotor da justiga social. 

Partindo desse cenario e desta afirmagao, surgiram propostas alternativas, a margem da 

esfera governamental, para atender as necessidades das demandas sociais. E e a partir do 

seculo XX que o capitalismo, fundamentado nas ideias liberals entra em crise, vivendo um 

"momenta em que o livre jogo das forgas do mercado nao mais se evidencia como capaz de 

contornar a crise capitalista que tomava dimensbes irreversiveis." (REIS, 1999, p. 24), sendo 

entao substituido pela estrutura monopolista. Com o colapso de 1929, apice da crise do 

liberalismo classico, denominada 'Grande Depressao', "a qual o postulado do liberalismo 



nao mais consegue explicar e muito menos propor alternativas para a saida da crise." 

(REIS, 1999, p. 24) 

Nota-se que, no discurso neoliberal, havia a concepcao do equilibria entre crescimento 

economico e possibilidade de expansao do setor publico, sendo o Estado o centra no 

processo de regulamentagao social. Reis (1999) afrrma, porem, que este modelo se 

esgotou, contribuindo assim para a importancia de dar nova vida a sociedade na provisao 

social, no setor voluntario, e da solidariedade. 

A expressao Terceiro Setor e uma tradugao inglesa para o termozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA third sector, de origem 

norte americana, admitida como contempladora de todas as Entidades de Interesse Social, 

cujo significado consiste em entidades da sociedade civil de fins publicos e sem objetivo de 

lucro. Sua origem data do seculo XVI e XVII, como movimentos associativos e de carater 

religioso ou politico na Europa, America do norte e America Latina, onde, na Europa, 

dissidencias religiosas propiciaram o trabalho organizado socialmente para que estivesse 

relacionado com o trabalho religioso. (GOHN, 1999) 

Para Gohn (1999), ainda: 

Nos Estados Unidos e na Europa, o termo Terceiro Setor e mais difundido, 
entretanto deve-se destacar que para os mesmos, ele e visto como agente 
social e associado ao termo 'associacoes voluntarias' - o que insere a 
expressao Terceiro Setor no mundo dos negocios. Grandes empresas e 
pequenos e medios empresarios apoiam ou investem no setor como forma 
de pagamento de taxas e impostos. 

Camargo (2001 , p. 19 ), indo de encontro a questao acima, afirma que: 

Concebido no Seculo XIX, esse conceito foi revitalizado no periodo 
ditatorial, no qual a sociedade sofreu forte demanda por um espago fora do 
ambito do govemo para atuar nas causas coletivas, esquivando-se da logica 
do mercado para formar um Terceiro Setor. 

Segundo Gongalves (2009) "Terceiro Setor trata-se de uma esfera de atuagao publica, nao 

estatal, formada a partir de iniciativas voluntarias, sem fins lucrativos, no sentido comum". 

Neste caso, relacionando a origem do termo ao significado apresentado por Gongalves 

(2009), entende-se que Terceiro Setor consiste em entidades de iniciativas publicas e/ou 



privadas, nao lucrativas e nao governamentais, onde cidadaos participam de modo 

espontaneo e voluntario, visando a um interesse comum. 

No Brasil, o Terceiro Setor inicia-se a partir da decada de 70, com organizagoes nao 

governamentais voltadas para movimentos de defesa de meio ambiente, minorias e etc. 

(JUNQUEIRA, 2002, p. 105). 

Analisando o contexto, nota-se que esse fenomeno passou a ser considerado estrategico 

nas relacbes economicas e sociais de todo pais, onde surgem os sindicatos e as ONGs 

(Organizagoes Nao Governamentais), fruto de uma reagao a repressao do Regime Militar do 

Governo. 

A partir dos anos 90, as organizagoes da sociedade civil focam-se nao mais na luta contra o 

autoritarismo do Estado, e sim na democratizagao da sociedade. (RANNDOLPH, 1990 apud 

SANTANNA, 1992). 

O Piano de Reforma do Aparelho do Estado Brasileiro1, criado em 1995, ajuda na 

valorizagao dessas organizagoes e suas atuagbes, incentivando a reestruturagao e reflexao 

sobre o papel de Estado, do Mercado e da Sociedade Civil e delimitando a atuagao do 

Estado de acordo com a divisao das atividades socioeconomicas. 

Segundo Morales (1999 p. 56), sao elas: 

a) Atividades exclusivas do Estado (voltadas para a oferta de servigos publicos propriamente 

ditos, como defesa nacional, seguranga publica e criagao de leis.); 

b) Atividades nao exclusivas do Estado (voltadas para o interesse publico, mas nao 

essenciais e, na maioria, pouco interessantes em termos de lucratividade para a iniciativa 

privada, como servigos sociais e cientificos, devendo Hear a cargo de entidades publicas nao 

estatais sem fins lucrativos); 

c) Produgao de bens e servigos para o mercado, realizadas por organizagoes privadas, mas 

passiveis de regulamentagao, controle e fiscalizagao por parte de Nucleo Estrategico do 

Estado, que permanece com o poder de disciplinar as atividades economicas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 Piano Diretor De Reforma Do Aparelho do Estado, criado em 1995, Gestao do Presidente Fernando 

Henrique Cardoso, disponivel em:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA www.planalto.gov.br. 

http://www.planalto.gov.br


Landim (2002) afirma que: 

Os anos 90 veem a logica do mercado entrar tambem no campo de aeao 
social, que vtra mercado de trabalho e, cada vez mais, tenta-se imprimir as 
agoes sociais a logica da competencia e dos resuitados, bastante 
influenciada pela presenca no Brasil das fundacoes norte americanas. 

No que se refere a interagao entre o Mercado e o Terceiro Setor, as empresas que atuam 

neste ultimo segmento, utilizam-se cada vez mais de processos e ferramentas gerenciais 

tipicos das empresas privadas com fins lucrativos, bem como suas metodologias de gestao. 

Cardoso (1997) destaca o surgimento de uma esfera publica nao estatal e de iniciativas 

privadas com sentido publico. 

Para Montano (2002), o Brasil e um dos paises mais desiguais do mundo e essa 'marca' e 

fruto de decadas de uma opgao por um modelo de desenvolvimento polarizador, 

concentrador, conduzido centralmente pelo Estado e apoiado por um mercado pouco 

comprometido com suas causas sociais. 

Nota-se que no Brasil, assim como em outros paises, ocorreu .o-crescimento do terceiro 

Setor que, por sua vez, coexiste com dois outros setores: Primeiro Setor, representado pelo 

governo, cumprindo uma fungao administrativa dos bens publicos, tanto no ambito 

municipal, estadual, como federal, e o Segundo Setor, representado pelo mercado, ocupado 

pelas empresas privadas com fins lucrativos. Em termos financeiros, o Estado (primeiro 

setor) aplica o dinheiro publico em agoes para a sociedade. O Mercado (segundo setor) 

investe o dinheiro privado nas suas proprias atividades. 

Segundo Coelho (2000 p. 58/59): "o mercado e considerado como primeiro setor e a area 

governamental como segundo, e essas organizagoes - que tern caracteristicas dos dois 

setores - vem a ser o terceiro Setor". 

Araujo (2006, p. 1) ressalta ainda que: 

Situado no Primeiro Setor esta o estado, que, por meio de seus orgaos e 
entidades, exerce suas multiplas atividades, quais sejam, politica, 
administrativa. economica efinanceira [...] 

No segundo setor, situam-se as empresas privadas, que exercem suas 

atividades com o fim de obter lucros a serem distribuidos aos investidores 

como remuneragao do capital aplicado. 



Logo, o Estado e classificado como primeiro setor, o mercado como segundo setor, e o 

terceiro setor apresenta caracteristicas de ambos, resultante da juncao entre os dois 

setores. 

Fonseca (2000 p.4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Araujo, 2005, p.7), atraves da figura abaixo, demonstra a relagao 

existente entre esses tres setores, que formam uma triade, onde cada um tern uma atuagao 

indispensavel, independente e autonoma no que se refere a gestao e a tomada de decisao. 

Atraves da intersegao entre eles, pode-se verificar a existencia da parceria de suas 

atividades: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 1 - A Triade entre o Estado, o Mercado e o Terceiro Setor 
Fonte: Fonseca (2000, p. 5 apud Araujo, 2005 p. 7). 

Portanto, pode-se observar que o Terceiro Setor ja faz parte da sociedade com uma missao 

a desempenhar. Essa visao triade representada Fonseca (2000, p. 5 apud Araujo, 2005 p. 

7), onde os tres setores juntos, com a experiencia e responsabilidades inerentes de cada 

um, se qualificam como parceiros. 

O terceiro setor originou-se da participagao das entidades sem fins lucrativos no Brasil, 

datada do final de seculo XIX. Na segunda metade do seculo XVI, as santas casas traziam 

consigo uma tradigao da presenga da igreja prestando assistencia a comunidade de forma 

direta ou indireta. A igreja eatolica, com apoio do Estado, era responsavel pela maior parte 

das entidades que prestavam assistencia as comunidades carentes que ficavam as margens 

das politicas sociais basicas de saude e educagao. No seculo XX surgiram entao outras 

religibes alem da eatolica que passaram a atuar no campo da caridade. Essa relagao igreja-

estado mudou no periodo republicano, passando a atuar outras religibes nesta nova fase 

que utilizam as mesmas praticas da igreja eatolica, beneficiando-se tambem de parcerias 

com fins filantropicos junto ao Estado. (GESET, 2001). 



Logo, pode-se dizer que as instituigbes hoje pertencentes ao terceiro setor, criadas durante 

os tres primeiros seculos no Brasil, existiram no espago da igreja eatolica e de suas relagoes 

com o Estado. 

A Lei 9.790 de Margo de 1999 ficou conhecida como marco legal do terceiro Setor por 

introduzir importantes alteragoes e destacar novos criterios de classificagao das entidades 

sem fins lucrativos de carater publico, reconhecendo outras areas de atuagao social antes 

nao contempladas legalmente. Haja vista que em 1995, a sua valorizagao teve um marco 

importante, quando criado o Ministerio da Administragao Federal e Reforma do Estado, 

nomeando para a pasta Luiz Carlos Bresser Pereira. 

Pereira (1999, p. 10) por sua vez, assegurou que: 

E necessario reduzir o nucleo do proprio aparelho do Estado. Para isto, 
entretanto, a arma principal nao e apenas a da privatizagao. Esta e 
fundamental para transferir para o Setor Privado as atividades produtivas 
voltadas para o mercado. Ha uma segunda arma, que e a do 
desenvolvimento das organizagoes publicas nao estatais, das organizagoes 
voltadas para o interesse publico, que nao visam o lucro nem agem 
exclusivamente segundo os criterios de mercado. 

Portanto, as organizagoes pertencentes ao Terceiro Setor estao expandindo-se no pais e no 

mundo, adotando relevante importancia no cenario da gestao publica e evoluindo para um 

processo interativo entre os tres setores organizacionais e, em termos de politica social, 

esta avangando a passos largos na formulagao de uma legislagao especifica que normatize 

suas atividades, especialmente as relativas ao trabalho voluntario, sem vinculo empregaticio 

nem obrigagbes de natureza empregaticia ou previdenciaria. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1.2 Conceito, caracterizagao e classificagao 

Entende-se por Terceiro Setor, o conjunto de organizagoes (entidades sem fins lucrativos, 

fundagbes, ONGs, entidades beneficentes, empresas que praticam, efetivamente, a 

responsabilidade social) e uma legiao de voluntarios que, independente do governo, 

desenvolvem agoes sociais. Integram-se como Terceiro Setor, porque nem se enquadram 

inteiramente como entidades privadas, nem integram a Administragao Publica. Assim 



Fernandes (1994, p. 7) afirma que: 

O Terceiro Setor e composto de organizacoes sem fins lucrativos, criadas e 
mantidas pela enfase na participagao voluntaria, num ambito nao 
governamental, que dao continuidade as praticas tradicionais da caridade, 
da filantropia e do mecenato e expandem o seu sentido para outros 
dominios, gragas, sobretudo, a incorporacao do conceito de cidadania e de 
suas multiplas manifestacoes na sociedade civil. 

Sendo assim, a construgao conceitual do Terceiro Setor so foi possivel a partir do 

reconhecimento da importancia do trabalho das ONGs pela sociedade globalizada. 

Junqueira (2002, p. 104) afirma que as organizagoes do Terceiro Setor "Sao organizagoes 

publicas privadas, porque estao voltadas nao a distribuigao de lucros para acionistas ou 

diretores, mas para a realizagao de interesses publicos; entretanto, estao desvinculadas do 

aparato estatal." 

Para tanto, nota-se que todas estas entidades sao privadas, no sentido de que sao 

instituidas por particulares, desempenham servigos nao exclusivos do Estado, porem 

podendo ser em colaboragao com ele, recebem incentivo do poder publico, sujeitando-se, 

por esta razao, a controles pela Administragao e Tribunal de Contas. 

Para Melo Neto (1999, p. 11), o terceiro setor: 

Inclui instituigoes filantropicas dedicadas a prestagao de servigos nas areas 
da saude, educagao, bem estar social e de defesa dos direitos humanos, 
dos indios, negros e do meio ambiente, etc., criando horizontes de maior 
visibilidade para o exercicio da participagao cidada. Constituindo um espago 
para a realizagao de trabalhos em que individuos e empresas efetivam sua 
sensibilidade e compromissos sociais, mediante a doagao de recursos 
financeiros, trabalho, tempo e talento as causas sociais. 

Dessa forma, o Terceiro Setor engloba desde as mais antigas instituigbes, como as de 

assistencia social, ligadas a igreja eatolica, ate as mais recentes, como as ONGs 

(Organizagoes Nao Governamentais), que surgiram nos anos 80 em defesa dos direitos 

humanos e em projetos de desenvolvimento social. E basicamente uma sociedade com a 

particularidade primordial de nao obter lucros de Civil Organizada. Tern ao mesmo tempo 

um carater publico - teologicamente, e privado - estruturalmente considerados. 

Falconer (1999), no entanto, afirma que o Terceiro Setor e o termo que vem encontrando 

melhor aceitagao para designar o conjunto de iniciativas provenientes da sociedade, atuante 



na execugao de projetos e programas de interesse social, voltados para multiplas realidades 

locais, mobilizando a participagao popular, articulagao com empresas privadas, 

comunidades locais, organismos internacionais e o proprio Estado. Destacando, ainda, que 

a expressao refere-se a "uma dezena de outros: nao governamental, sociedade civil, sem 

fins lucrativos, filantropicas, sociais, solidarias, independentes, caridosas, de base, 

associativas, etc." (FALCONER, 1999, p. 13). 

Hudson (2004, p. 9-10) afirma que: 

Este Setor consiste em organizagoes cujos objetivos principals sao sociais 
em vez de economicos. A essencia do setor engloba instituigSes de 
caridade, organizagoes religiosas, entidades voltadas para as artes, 
organizagoes comunitarias, sindicatos, associagoes profissionais e outras 
organizagoes voluntarias. [...] O termo Terceiro Setor' diferencia essas 
organizagoes do 'setor privado' e do 'setor publico'. O trago comum que une 
todas essas organizagoes e que sao orientadas por valores: sao criadas e 
mantidas por pessoas que acreditam que mudangas sao necessarias e que 
desejam, elas mesmas, tomar providencias nesse sentido. 

Por esta definigao, percebe-se que o Terceiro Setor destaca-se das agoes governamentais, 

a partir do reconhecimento de que certas atividades, antes em maos do Estado, podem ser 

realizadas por iniciativa da sociedade civil organizada com melhores resuitados, dando 

enfase ao conceito de cidadania. Estas organizagoes, apesar de poderem obter lucro, de 

regra, nao o distribuem entre seus diretores ou coordenadores, pois este lucro, advindo de 

suas atividades, e revertido para consecugao de suas finalidades como o pagamento de 

suas despesas, bem como seus empregados (nao voluntarios). 

As organizagoes que compbem o Terceiro Setor podem ser classificadas sob varias 

abordagens. Olak e Nascimento (2008) destacam que este setor sofre com pouquissimos 

estudos e estatisticas, o que dificulta a busca de respostas precisas e consistentes. Mendes 

(1999) ja havia apontado este problema quando afirmou que os resuitados apresentados por 

Organizagoes do Terceiro Setor nem sempre sao de facil mensuragao e estes tern sido 

questionados ou censurados, porque nao estao explfcitos modelos estatfsticos nem fazem 

parte de documentos oficiais. 

O Centra de Estudos da Sociedade Civil, da John Hopkins University empenhou-se em 

conceituar e parametrizar o Terceiro Setor. Em 1994, juntamente com tecnicos da ONU, 

produziu o "Projeto Comparativo do Setor Nao Lucrativo da John Hopkins University", 

coordenado por Lester M. Salamon e Helmut K. Anheier, onde esta pesquisa apresenta 

informagbes agregadas do setor nos Estados Unidos, Reino Unido, Franca, Alemanha, 



Italia, Hungria, Suecia e Japao, sendo os resuitados desta pesquisa publicadas em um livro 

intitulado" The Emerging Sector - Na Overview" (MEREGE, 2007) 

Partindo desta pesquisa, surge entao uma classificagao internacionalmente utilizada que 

estabelece a divisao o setor e 12 grupos subdivididos em 30 subgrupos que, por sua vez, 

dividem-se em atividades. A ICNPO nao definiu o nivel das atividades, visto que estas sao 

diversas. A classificagao International das Organizagoes Nao-Lucrativas (ICNPO -

Interncional Classification of Nonprofit Organizations), por sua vez, e um produto resultante 

do trabalho conduzido pela Universidade Johns Hopkins (SALAMON e ANHEIER, 1999). 

Oliveira (2009) afirma que: 

O setor nao lucrativo e definido como formado por (a) organizagoes que (b) 
sao sem fins lucrativos e que, por lei ou costume, nao distribuem qualquer 
excedente, que possa ser gerado para seus donos ou controladores; (c) sao 
institucionalmente separadas do governo, (d) sao auto-geridas; e (e) nao 
eompulsorias. 

O Terceiro Setor e representado pelo conjunto das sociedades privadas ou associagoes que 

atuam no pais exclusivamente na execugao de atividades de utilidade publica, sem 

finalidade lucrativa, este difere do Primeiro Setor por tratar-se de entidade de natureza 

privada e do Segundo Setor por nao visar o lucro nem ao proveito pessoal de seus autores. 

Para Hudson (2004 p. 14), "o Terceiro Setor e formado por uma diversificagao muito grande 

de organizagoes e existem varios nomes que de um modo geral fazem parte deste setor". 

Estes sao: 

• Setor de caridade e formado basicamente por todas as organizagoes que preenchem 

severas condigbes para registro de atendimento caritativo; 

• Setor voluntario inclui entidades de caridades e muitas outras organizagoes com 

objetivos sociais e politicos que nao foram registradas como instituigbes de caridade; 

• O setor ONG (Organizagao nao Governamental) e formado por organizagoes 

voluntarias ou de caridade; 

• O setor sem fim lucrativo, termo originado nos Estados Unidos, que inclui 

universidades e hospitais sem fins lucrativos, sindicatos, associagoes profissionais e outras 

organizagoes que podem dar lucro, mas nao o distribui. 



De acordo com Rodrigues (1999), as principals categorias do terceiro Setor no Brasil sao as 

seguintes: 

- Associagoes: Organizagoes baseadas em contratos estabelecidos livremente entre o 

individuo para exercerem atividades comuns ou defenderem interesses mutuos. Sao 

voltadas principalmente as necessidades dos prbprios participantes, compreendendo 

atividades recreativas, esportivas, culturais, artfsticas, comunitarias e profissionais. 

- Organizagoes filantrbpicas, beneficentes e de caridade: Organizagoes voltadas para a 

promogao de assistencia social e de servigos sociais nas areas de saude e educagao. 

Tambem se inclui nesta categoria a filantropia empresarial. Embora essas organizagoes 

sejam classificadas como associagoes no Cbdigo Civil, o que as diferencia daqueias sao 

seus valores intrinsecos de altruismo e servigo a comunidade. 

- Organizagoes nao governamentais (ONG's): Como no caso das associagoes, indica 

organizagao comprometida com a sociedade civil, com movimentos sociais e com a 

transformagao social, embora tambem estejam classificadas como associagoes no Cbdigo 

Civil, sao raramente voltadas para seus prbprios membros e orientam-se para objetivos 

extemos. Tambem diferenciam-se das organizagoes filantrbpicas por nao exercerem 

caridade, o que seria contrario a sua ideia de construgao de autonomia, de igualdade e de 

participagao dos grupos populares. 

- Fundagbes Privadas: E uma categoria de conotagao essencialmente juridica. A criagao de 

uma fundagao se da, segundo o Cbdigo Civil, pelo instituidor, que atraves de uma escritura 

ou testamento, destina bens livres, especificando o fim a ser alcangado. 

- Organizagoes Sociais (OS): Trata-se de um modelo de organizagao, publica nao-estatal, 

destinado a absorver atividades nas areas de educagao, saude, cultura, meio ambiente e 

pesquisa cientifica, constituida pelas associagoes civis sem fins lucrativos orientadas para o 

atendimento do interesse publico. O Estado continua fomentando as atividades e exercendo 

sobre elas um controle estrategico, atraves de um contrato de gestao que demanda 

resuitados necessarios para atingir os objetivos das politicas publicas. 

De acordo com Fernandes (1994) a caracteristica basica do terceiro setor, vem da 

expressao "bens e servigos publicos" e "implicam em dupla qualificagao: nao geram lucro e 

respondem a necessidades coletivas." Ouaisquer excedentes devem ser reinvestidos nos 

meios para a produgao dos fins estipulados, enquanto os bens e servigos devem ser de 

consumo coletivo. 



Araujo (2006, p.5,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Hudson, 1999, p. 1) afirma que: 

As organizagoes participantes do terceiro setor possuem duas 
caracteristicas principais que as diferem das demais: nao distribuem lucro, 
como fazem as organizagoes pertencentes ao setor privado, nem estao 
sujeitas ao controle estatal, como as organizagoes do setor publico. 

A primeira caracterfstica aponta, entao, o carater voluntario do individuo nele envolvido e o 

focaliza notadamente no exercicio de uma missao orientada para o ser humano. De alguma 

forma, este Terceiro Setor acaba se contrapondo tambem ao mercado nesta medida. Ele 

sugere agao humanista e pressupbe natureza tambem humanista. Entretanto, nao se pode 

afirmar que isso seja uma verdade absoluta. 

Cabral (2007, p. 28) destaca quais sao as influencias presentes: 

As OTS (Organizagao do terceiro Setor) atuam na prestagao de servigos e 
na abordagem de problemas sociais, de natureza publica, que dizem 
respeito a interesses sociais e concepgoes de desenvolvimento. Por outro 
lado, enquanto iniciativa privada representa interesses dos grupos 
instituidores que projetam sua agao atraves da proposigao de uma missao. 

Muitas iniciativas que o Terceiro Setor tern mostrado merecem avaliagao profunda, na 

medida em que, sendo um setor que trabalha com receitas captadas tanto do poder publico, 

como do mercado e da sociedade. 

Cabral (2007) tambem sinaliza um quadro de referencias que possibilitam compreender 

melhor as principais caracteristicas das organizagoes que estao internamente ligadas ao 

Terceiro Setor, destacando que "ha varias maneiras para compreender sua composigao. 

inicialmente destaca a composigao de carater legal". Basicamente pertencem ao terceiro 

Setor organizagoes sem fins lucrativos que do ponto de vista do direito privado sao 

organizagoes que nao distribuem lucros. 

E importante salientar que todo esforgo de caracterizagao das organizagoes que compbem 

este setor ainda nao e suficiente para identificar e tipificar organizagoes que atuam 

orientadas verdadeiramente para o interesse publico. Coelho (2000, p.59) faz distingao entre 

organizagoes orientadas para interesses coletivos daquelas que sao orientadas para o 

interesse publico. 



As primeiras estao voltadas para um grupo especffico da sociedade, como os sindicatos, 

organizagoes associativas profissionais, igrejas, clubes e agremiagbes. As segundas 

distinguem-se das primeiras por atuarem voltadas ao interesse amplo e geral da sociedade. 

Portanto, quando se usa a expressao terceiro Setor, e fundamental estar consciente desta 

diversidade, mas e de igual importancia destacar o conjunto de organizagoes que buscam o 

interesse publico e geram efetiva contribuigao para o enfrentamento da questao social. 

Dessa forma, as organizagoes que fazem parte do terceiro Setor apresentam as seguintes 

caracteristicas: 

• Sao estruturais, pois possuem certo nivel de formalizagao de regras e 

procedimentos, ou algum grau de organizagao permanente, excluindo as organizagoes que 

nao apresentem uma estrutura interna formal; 

• Sao privadas, a medida que nao tenham nenhuma relagao institutional com 

governos, embora podendo receber deles recursos; 

• Nao distribuem lucros, visto que nenhum lucro gerado pode ser distribuido entre seus 

proprietarieszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mi dirigentes. O que distingue essas organizagoes nao e o fato de nao 

possufrem "fins lucrativos", e sim, o destino para a realizagao da missao da instituigao; 

• Sao autonomas, por possuirem os meios para controlar sua propria gestao, nao 

sendo controladas por entidades externas; 

• Sao voluntarias, envolvendo um grau significativo de participagao voluntaria -

trabalho nao remunerado. 

Olak e Nascimento (2008, p.6) identificam as seguintes caracteristicas fundamentais e 

especificas das entidades sem fins lucrativos como especiais: 

• O lucro nao e sua razao principal de ser, mas um meio necessario para 
garantir a continuidade e o cumprimento de seus propositos institucionais; 

• Seus propositos institucionais, quaisquer que sejam suas preocupagoes 
especificas, objetivam provocar mudangas sociais; 

• O patrimonio pertence a sociedade como um todo ou segmento dela, nao 
cabendo aos seus membros ou mantenedores quaisquer parcelas de 
participagao economica no mesmo; 



• As contribuigoes, doagoes e subvengoes constituem-se, normalmente, nas 
principais fontes de recursos fmanceiros, economicos e materiais dessas 
entidades. 

Logo, estes pesquisadores definem Entidades Sem Fins Lucrativos como instituigbes 

privadas com propositos especificos de provocar mudangas sociais, cujo patrimonio e 

constituido, mantido e ampliado a partir de contribuigoes, doagbes e subvengbes e que, de 

modo algum, reverte-se a seus membros. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1.2.1 Organizagoes do Terceiro Setor e suas certificacbes 

A Constituigao Federal, determinando a liberdade de associagao para fins licitos (art. 5°, 

XVII), inclusive a liberdade de associagao sindical e profissional (art. 8° caput), e ainda, a 

liberdade de crenga e exercicio de cultos religiosos (art. 5°, VI), identifica e denomina de 

forma especifica as seguintes organizagoes sem fins lucrativos: 

a. Associagoes (art. 5°, XVII e XIX) 

b. Fundagbes privadas (art. 150, VI, "c") 

c. Sindicatos (art. 8°, incisos I a VIII, e art. 150, VI, "c") 

d. Partidos Politicos (art. 17 e art. 150, VI, "c") 

e. Cultos religiosos e igrejas (art. 19, I, e art. 150, VI, "b") 

f. Servigo Social Autbnomo (art.240, e art. 62 dos Atos de Disposigbes Constitucionais 

Transitbrias). 

O Cbdigo Civil, que e a lei a quern compete a definigao das espedes de pessoas juridicas, 

deixando claro que as "sociedades" sao pessoas juridicas de direito privado como fins 

economicos ou lucrativos (arts. 44 e 981), assim como que as "cooperativas" sao 

"sociedades cooperativas" (arts. 1093 a 1.096), identifica e caracteriza como "sem fins 

lucrativos ou economicos" as seguintes organizacoes: 



a. Associagoes: Uniao de pessoas que se organizam para fins nao 
economicos. 

b. Fundacoes: Dotacao especial de bens livres destinado ao fim 
especificado pelo instiiuidor, que podera inclusive, declarar a maneira que a 
fundagao sera administrada. A fundagao apenas podera constituir-se para 
fins religiosos, morais, culturais ou de assistencia. 

c. Organizagoes Religiosas: Liberdade de criagao, organizagao, 
estruturagao interna e o funcionamento, sendo vedado ao poder publico 
negar-lhe reconhecimento ou registro dos atos constitutivos e necessarios 
ao seu funcionamento. 

d. Partidos Politicos: Sao organizados e funcionarao conforme o 
disposto em lei especifica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1.2.1.1 Associagoes e Fundacoes 

De acordo com o Cbdigo Civil em seu art. 53, as associagoes sao pessoas juridicas 

constituidas pela uniao de pessoas que se organizam para fins nao economicos. Nao ha, 

entre os associados, direitos e obrigagoes teciprocos, mas sim entre associados e a 

associagao. 

Paes (2006, p.62) pontua que "a associagao congrega servigos, atividades e conhecimentos 

em prol de um mesmo ideal, objetivando a consecugao de determinado fim, com ou sem 

capital e sem intuitos lucrativos". Pode ter a finalidade altruista, sendo uma associagao 

beneficente; egoistica, sendo uma associagao literaria, recreativa ou esportiva; e economica 

nao lucrativa, sendo uma associagao de socorro mutuo. 

Para Gagliano e Stolze (2007): 

O trago peculiar as associagoes civis, portanto, e justamente a sua 
finalidade nao-economica - podendo ser educacional, ludica, profissional, 
religiosa etc. Resulta, conforme se anotou, da uniao de pessoas, 
geralmente em grande numero (os associados), e na forma estabelecida em 
seu ato constitutive, denominado estatuto." 

Na visao dos autores, a associagao "e uma entidade de direito privado, formada pela uniao 

de indivfduos com o propbsito de realizar fins nao economicos." Dessa forma, em suas 



definigbes, os ilustres professores ertfatizam a iniciativa de sua criagao, a quai e fruto de 

iniciativa privada e sua finalidade nao economica. 

Diniz (2007, p. 72) conceitua associagao como "a pessoa juridica de direito privado voltada a 

realizagao de finalidades culturais, sociais, religiosas, recreativas etc., cuja existencia legal 

surge com a inscrigao do estatuto social, que a disciplina, no registro competente." 

Desse modo, no que concerne a estrutura interna, "as associagoes constituem uma 

corporagao, um conjunto de pessoas que, apenas coletivamente, goza de certos direitos e 

os exerce por meio de uma vontade unica. Sendo ela um conjunto de pessoas que colimam 

fins ou interesses nao economicos" (Cbdigo Civil, art. 53), que "podem ser alterados, pois 

seus membros deliberam livremente, ja que seus drgaos sao dirigentes". (DINIZ, 2007, p. 

239). 

As associagoes nao estao impedidas de gerar renda que sirva para manter suas atividades 

e pagamento do seu quadro funcional, nem esta impossibilitada de realizar negbcios para 

manter ou aumentar o seu patrimbnio, o qual e formado por contribuigao de seus membros, 

para obtengao de fins culturais, educacionais, esportivos, religiosos, beneficentes, 

recreativos, morais e outros, mas nao pode proporcionar ganhos aos associados. 

Pelo contrario, o que se deve observar e que, em uma associagao, os seus 
membros nao pretendem partilhar lucros (pro labore) ou dividendos, como 
ocorre entre os socios nas sociedades civis e mercantis. A receita gerada 
deve ser revertida em beneficio da propria associagao visando a melhoria 
de sua atividade. Por isso, o ato constitutive da associagao (estatuto) nao 
deve impor, entre os prbprios associados, direitos e obrigagoes reciprocas 
como aconteceriam se tratasse de um contrato social, firmado entre socios. 
(ar. 53, paragrafo unico, do CC-02) (GAGLIANO;STOLZE, 2007, p. 208). 

Em resumo, a associagao seria uma especie de contrato, onde um numero de pessoas 

colocam em comum servigos, atividades, conhecimentos, em prol de um mesmo ideal. Esse 

ideal objetiva, entao, a consecugao de determinado fim nao econbmico ou econbmico, com 

ou sem capital, e sem intuito lucrativo. (DINIZ, 2007). 

De acordo com o Cbdigo Civil (art. 54), o ato constitutivo da associagao, que e denominado 

estatuto, devera confer, sob pena de nulidade: 

I A denominagao, os fins e a sede da associagao; 
II Os requisites para a admissao, demissao e exclusao dos associados; 
III Os direitos e deveres dos associados; 
IV As fontes de recursos para a manutengao; 



V O modo de constituigao e de funcionamento dos orgaos deliberativos; 

VI As condicoes para alteragao das disposicoes estatutarias e para a 
dissolugao; 
VII A forma de gestao administrativa e de aprovagao das respectivas 
contas. 

O estatuto consiste num conjunto de clausulas contratuais vinculantes, ligando fundadores 

da associacao e novos associados que, ingressando neias, devem submeter-se aos seus 

comandos. (DINIZ, 2007, p. 240) 

Dessa forma, o "registro e o ato que da inicio a personalidade juridica, pelo menos das 

pessoas juridicas de Direito Privado." (FIUZA, 1999, p: 81) 

Caso nao haja registro, a associagao sera considerada irregular, sendo tida como mera 

relagao contratual disciplinada pelo seu estatuto, sem personalidade jurfdica. 

Diniz (2007) afirma que as associagoes podem, dentre outras, ser: 

a) pais, beneficentes ou filantrbpicas, com finalidade caritativa, registradas no 
Conselho Nacional do Servigo Social, destinado a rendas apuradas ao 
atendimento gratuito das suas finalidades, nao percebendo sees diretores e 
associados nenhuma remuneragao pelos servigos prestados; 

b) de assistencia social, entidade sem fim lucrativo que atende pessoas 
enfermas, carentes, abandonadas, marginalizadas, etc., com objetivo de socorre-
las, auxilia-las ou integra-las na vida economico-social; 

c) de utilidade publica (OSCIP), que fazem jus a subsidios ou auxilios 
financeiros governamentais pelos seus servigos socioassistenciais ou 
educacionais prestados gratuitos e desinteressadamente a coletividade, desde 
que haja deciaragao de sua utilidade publica federal, estadual ou municipal, 
considerando as rigidas condigoes que Ihe sao impostas, ficando, entao, sujeitas 
ao controle e a continua fiscalizagao da administragao publica competente (Leis n° 
91/35, 6.639/79 e 9.637/98; Portaria n°294/92 do Ministerio da Economia, Fazenda 
e Planejamento; Lei 9.790/99); 

d) religiosas, onde abrangem confrarias e irmandades, fabricas paroquiais, 
ordens monasticas, cabidos; 

e) espiritualistas ou espiritas, como centros espiritas, tendas de umbanda, 
entidades relativas a pratica de teosofia ou a divulgagao da doutrina esoterica e 
kardecista; 

f) secretas com fins licitos (educativos, filosoficos, morias, humanitarios, 
religiosos, cientfficos), tidas como pessoas juridicas de direito privado, registrando 
devidamente seus atos constitutivos, embora sua finalidade e conteudo ideologico 
ou mistico sejam relevados apenas aos iniciados; 

g) estudantis, visando atender interesses do corpo discente das escolas, 

colegios e universidades; 

h) culturais, como cientificas, literarias, musicais ou artisticas; 



i) de profissionais liberals, visando atender a defesa dos interesses da classe e 
o aprimoramento da profissao, mediante a realizagao de cursos, a publicagao de 
trabalhos, a formagao de bibliotecas, etc. 

j) desportivas, procurado organizar, ensinar e fomentar a pratica de desportos; 

k) recreativas ou sodalicias, visando entretenimento ou divertimento de seus 
associados, integragao social e desenvolvimento comunitario; 

I) de amigos de bairro ou de fomentos e defesa, formada por proprietaries que 
se reunem nao so para protegao de seus imoveis contra possiveis danos, como 
tambem defesa do bairro, obtendo melhorias e evitando atos lesivos ao meio 
ambiente; 

m) caixas de socorros, formada por empregados de companhias, fabricas, usinas 
e outros, para obtengao de subsidios, inclusive pensoes, aos associados e 
familiares, mediante contribuigao de cada empregado componente; 

n) sindicatos, formado pela livre adesao de assalariados de uma empresa, para 
fins de estudo, coordenagao e interesses profissionais ou economicos, sejam 
coletivos ou individuals, sem que haja necessidade de autorizagao estatal para 
sua fundagao, ressalvado o registro no orgao competente, vedando-se a 
interferencia estatal na organizagao sindical (CLT, art. 511 e s.; CF/88, arts. 5°, 
XXVIII, b, 8°, I a VIII, e 240); 

o) cooperativas, sao associagoes sob forma de sociedade, com numero aberto 
de membros, que tern por escopo, sem fito de lucro, estimular a poupanga, a 
aquisigao e a economia de seus associados, mediante atividade economica 
comum {Lei n° 5.764/71, com as alteragoes da Lei n° 7.231/84; CF/88, art. 174, § 
2°), etc. 

Para Szazi (2004, p. 37), as fundagoes sao "um patrimonio destinado a servir, sem intuitozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA d& 

lucro, a uma causa de interesse publico determinada, que adquire personificagao juridica 

por seu instituidor." 

Nao sera, portando, necessario haver uma reuniao de pessoas para que haja uma 

fundagao, como se da nas demais pessoas juridicas, pois a criagao desta, basta que uma 

pessoa, assim o deseje e destine patrimonio para este fim, podendo se dar por vontade 

contida em testamento. (ARAUJO, 2006) 

O Art. 62, paragrafo unico do Cbdigo Civil Brasileiro afirma que as fundagoes somente 

poderao ser constituidas para fins religiosos, morais, culturais ou de assistencia, sendo que, 

caso esta nao atenda a nenhum desses fins, nao podera ser constituida uma fundagao, ou, 

caso ja esteja em funcionamento, devera ser extinta e seu patrimonio incorporado ao de 

outra fundagao que se proponha a fim igual ou semelhante ao da fundagao extinta, ambas 

designada pelo juiz. 

Para estas fundagoes, far-se-a necessario que seu instituidor faga uma dotagao de bens 

livres, mediante escritura publica ou testamento, para especificar sua finalidade, sendo ela 



religiosa, cultural, moral ou de assistencia, significando dizer que na sua criagao havera bem 

inicial declarando como queira que este seja administrado. (PEYON, 2004, p.9) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1.2.1.2 Organizagoes Sociais (OS) e Organizagoes da Sociedade Civil de Interesse 
Publico (OSCIP) 

Ao inicio do Governo Fernando Henrique Cardoso foi aprovado um Piano Diretor de 

Reforma do Aparelho do Estado, em 1995, elaborado pelo Ministerio da Administragao e 

Reforma do Estado - MARE, onde o Chefe do Executivo assinalou que a crise brasileira da 

ultima decada foi tambem uma crise de Estado, salientando que este desviou-se de suas 

fungbes basicas para atuar nos setor produtivo, gerando deterioragao nos servigos publicos, 

com incremento da inflagao, indicando que e preciso que haja o estabelecimento da 

administragao publica gerencial, baseada em conceitos modernos de administragao e 

eficiencia, reservando papel de especial destaque as organizagoes privadas sem fins 

lucrativos.(MEIRELLES, 1999) 

Partindo do referido ponto estrategico, langou-se por intermedio da Medida Provisbria n° 

1.591, de 07 de outubro de 1997, mais tarde convertida na Lei 9.637/98, de 15 de maio de 

1998, o Programa Nacional de Publicizagao, autorizando o Poder Executivo, por meio da 

qualificagao de entidades privadas como organizagoes sociais, transferir-lhe a gestao de 

bens e servigos publicos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, a pesquisa cientifica, 

ao desenvolvimento tecnolbgico, protegao e preservagao do meio ambiente, cultura e saude. 

Com efeito, o art. 1° da Lei 9.637/98 estabelece que: 

O poder executivo podera qualificar como Organizag5es Sociais pessoas 
juridicas de Direito Privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam 
dirigidas ao ensino, a pesquisa cientifica, ao desenvolvimento tecnolbgico, a 
protegao e preservagao do meio ambiente, a cultura, a saude, atendidos os 
requisites previstos nessa lei. 

As pessoas juridicas de direito privado sao aquelas previstas no Cbdigo Civil Brasileiro, 

quais sejam as sociedades civis, religiosas, pias, morals, cientificas ou literarias, 

associagoes de utilidade publica e as fundagoes, cujas atividades, embora tipicas do 

Estado, nao exigem execugao por brgaos ou entidades do direito publico. 



Modesto (1997 p. 88), por sua vez, conclui o pensamertto, afirmando que: 

Pessoas juridicas que direito privado, sem fins lucrativos, voltadas para 
atividades de relevante valor social que independem de concessao ou 
permissao do Poder Executivo, criadas por iniciativas de particulares 
segundo modelo previsto em lei, reconhecidas, fiscalizadas e fomentadas 
pelo Estado. 

Resta, pois concluir que Organizagoes Sociais sao pessoas juridicas de direito privado, sem 

fins lucrativos, que se constituem como fundacoes ou associagoes e recebem do Poder 

Executivo uma qualificacao especial, para que estas celebrem um contrato de gestao com o 

Estado para o desenvolvimento das suas atividades de interesse publico, conforme 

requisitos previstos em Lei. 

Para Merege e Barbosa (2001, p. 34zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud ARAUJO, 2006, p. 21) uma organizagao social 

nao significa um novo tipo de organizagao do terceiro setor, mas significa "que este titulo e 

conferido por um ato formal de reconhecimento do poder publico, semelhante em muitos 

aspectos a qualificagao deferida as instituigbes privadas sem fins lucrativos quando recebem 

o titulo de utilidade publica." 

Nesse mesmo sentido, Meirelles (1999 P. 98) convalida o entendimento, afirmando que a 

organizagao social: 

(...) nao e um novo ente administrative e uma qualificagao, um titulo, que a 
Administragao outorga a uma entidade privada, sem fins lucrativos, para que 
ela possa receber determinados beneficios do Poder Publico (dotagoes, 
orgamentarias, isengoes, fiscais, etc.) para a realizagao de atividades 
necessariamente coletivas. 

Sua natureza juridica de direito privado esta expressa na Lei 9.637/98, onde esta 

disciplinado, em seu art. 1°, que o Poder Executivo podera qualificar pessoas juridicas de 

direito privado como organizagoes sociais, que nao tenham intuito de lucro, sendo, pois, sua 

essentia juridica, antecedente ao titulo que Ihe e atribufdo. 

Sendo assim, a categoria de organizagao sem fim lucrativo apresenta caracteristica 

conferida por lei, que mantem "contrato de gestao" com o Estado para a consecugao dos 

objetivos das duas partes. O termo contrato, nesse caso, esta ligado a formalizagao de um 

convenio de interesse das partes, sendo comuns ou convergentes. 



Para Szazi (2004, p. 109) pontua que a expressaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA contrato de gestao nao deva ser a mais 

apropriada, por se tratar de um convenio, "preve a destinagao de recursos a uma entidade 

sem fins lucrativos controiada pelo Estado, sem estabelecimento de processo licitatorio e 

com distribuicao de atribuicbes que pressupbe mutua cooperagao e interesse recfproeo." 

Nota-se que o contrato de gestao tambem tern caracteristicas de um contrato com 

obrigacbes de ambas as partes, onde o Estado entra com os recursos e indica parte dos 

Membros do Conselho de Administragao da organizagao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 Prestagao de C o n t a s 

Conceituar Prestagao de Contas e de grande importancia no ambito que se desenvolve, 

quer seja de carater publico ou privado. Esta desenvolve-se em dois niveis: o primeiro 

mediante os brgaos controladores do governo e o segundo a partir da sociedade atraves de 

mecanismos que cada instituigao deve regular. 

2.2.1 Da Prestagao de Contas 

Por Prestagao de Contas, o CFC (2004, p 78) define: 

[...] o conjunto de documentos e informagoes disponibilizadas pelos 
dirigentes das entidades aos brgaos interessados e autoridades, de forma a 
possibilitar a apreciagao, conhecimento e julgamento das contas e da 
gestao dos administradores das entidades, segundo as competencias de 
cada orgao e autoridade, na periodicidade estabelecida no estatuto social 
ou na lei. 

Por sua vez, Olak e Nascimento (2008) entendem por prestagao de contas o conjunto de 

documentos e informagoes que sao elaborados e apresentados pelas entidades de 

interesse social aos brgaos e autoridades interessados para que as contas e a gestao 

dessas entidades sejam julgadas conforme competencias de cada brgao e autoridade no 

periodo estabelecido em seu estatuto social ou na lei. 

Sendo entao, a prestagao de contas um importante instrumento de transparencia no 

processo de gestao das entidades do Terceiro Setor, cujos relatbrios devem ser 



apresentados, primeiro ao orgao deliberative da entidade e, somente depois, ao brgao 

publico responsavel. 

Por atuarem em prol de um interesse publico, as organizagoes da sociedade civil agem e 

captam recursos em nome de uma causa publica. Szazi (2005), afirma que estas "atuam 

como mandatarias desse interesse e devem assegurar aos diversos atores envolvidos que 

seus recursos e atividades estao sendo geridos de forma eficaz e eficiente." Ou seja, 

atingindo resuitados pretendidos com qualidade. Por atores, entende-se o Estado, que tern, 

entre suas responsabilidades, zelar pelo bem publico, concedendo beneficios e incentivos 

fiscais para sua atuagao; os doadores, os membros que, no caso das associagoes, se 

organizam em torno da causa e a sociedade que inclui desde beneficiarios a outro que 

esteja interessado, uma vez que e seu direito de zelar pelo bem publico. As organizagoes 

com fins lucrativos, diferentemente das sem fins lucrativos, por sua vez, tern sua prestagao 

de contas dos seus resuitados economicos voltada para seus investidores. 

Para Szazi (2005, p 15): 

A prestagao de contas e composta por documentos e informagoes, 
disponibilizados pela administragao da organizagao, que possibilitem a 
analise da eficiencia e eficacia de sua gestao. [...] Existem diversas formas 
de prestagao de contas, mas os documentos e informagoes, na sua grande 
maioria, sao bem parecidos. 

No que concerne as organizagoes de sociedade civil, esta analise esta intrinsecamente 

relacionada a verificagao de que sua gestao foca-se nos objetivos sociais previsto em 

estatuto. De acordo com ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Manual de Procedimentos Contabeis para Fundagoes e 

Entidades de Interesse Social (2004)2, os documentos mais comuns sao os Relatbrios de 

atividades ou Demonstragao de execugao das atividades, onde este contem todas as 

atividades de programa de trabalho executadas pela entidade no periodo de gestao; 

Demonstragbes Contabeis, onde atraves desse documento e possfvel apreciar sobre a vida 

patrimonial, economica e financeira desta instituigao, analisando o desenvolvimento de suas 

atividades; Informagoes Bancarias, que podem ser tanto informagoes bancarias da 

organizagao, tais como banco, agenda, numero de conta ou extratos de contas bancarias, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2

 Conselho Federal de Contabilidade, Fundacao Brasileira de Contabilidade e Associacao Nacional dos 
Procuradores e Promotores de Justica de Fundagoes e Entidades de Interesse Social (Profis). 



seus debitos e creditos; Inventario Patrimonial, com a relagao de todos os bens que fazem 

parte do patrimonio da entidade, quer sejam mbveis ou imbveis e em posse da organizagao 

ou de terceiros; Parecer do relatorio de auditoria; Declaragao de Isencao de Imposto de 

Renda (Declaragao de Informagoes Econbmico-Fiscais da Pessoa Juridica - DIPJ), exigida 

para verificar o cumprimento das obrigagbes acessbrias para o gozo da imunidade e 

isengao; Relagao Anuai de Informagoes Sociais (RAIS), geralmente apresentada impressa e 

o recibo da entrega, mas caso a organizacao nao tenha empregado ninguem, e exigida a 

Rais negativa. 

Dessa forma, as organizagoes que podem fazer uso dos beneficios e incentivos fiscais e 

realizarem parcerias com o Poder Publico, precisam cumprir obrigagbes para com o Estado. 

Para Drucker (1994 p. 59): 

Na instituigao sem fins lucrativos, o desempenho precisa ser planejado. E 

isso comega com a missao, sem a qual o desempenho e impossivel, uma 

vez que ela define quais sao os resuitados em cada instituigao. 

Nota-se que no Brasil ha uma carencia no Terceiro Setor para medir seus resuitados por 

indicadores de desempenho relacionados a missao das entidades e seu resultado social, 

onde estas medem quanta de recurso foi captado, onde aplicou-se, quais documentos 

comprovam os gastos, qual movimentagao bancaria e comparagao entre o que foi orgado na 

aprovagao do projeto e o que foi gasto na execugao. 

Marcovitch (1997 p. 108), afirma que: 

[...] 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 resuitados obtidos e os recursos 

alocados. O diagnostico exzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ante e o apoio a ser obtido em iniciativas futuras. 

Neste sentido, a preparagao de relatorios de avaliagao e a sua 

disseminagao constituent importantes instrumentos de comunicagao com a 

sociedade. 

Para Olak (2008 p. 97-98): 



[...] tendo em vista a multiplieagao de associagoes em todos os setores, 

umas bem intencionadas em suas finalidades, outras de objetivos 

duvidosos, uma vez que, sob a aparencia de altruismo, educagao, 

assistencia social, desempenham tao somente atividades de interesse 

particular, ocasionando frequentemente abusos prejudiciais ao erario, 

necassario se torna o incremento da fiscalizagao dos seus atos por parte do 

Estado. 

Para Tozzi (2010), no caso das entidades competentes do Terceiro Setor, ha os seguintes 

grandes grupos de prestagao de contas: 

• Governanga - Prestagao de Contas internas, aos associados e 
Conselho Fiscal; 

• Investidores Sociais - sendo eles publicos e privados, onde para cada 
tipo de recurso obtido, ou orgao financiador, ha uma exigencia de prestagao 
de contas especifica sobre os recursos recebidos e sua aplicagao nos 
projetos sociais; 

• 6rgaos Fiscalizadores - Receitas Federal, Estadual e Municipal, 
Tribunal de Contas, Controladoria Geral da Uniao, etc. 

• Orgaos Reguladores - quando se obtem certificagoes de uma 
entidade, estabelecer-se-a obrigagao de prestagao de contas periodica para 
manutengao do beneficio obtido; 

• Orgaos Tributarios - apesar de ser imune ou isenta de tributos, a 
entidade tern uma serie de obrigagoes acessorias junto aos orgaos 
tributarios, onde pode-se dizer que tambem sao prestagoes de contas. 

A prestagao de contas aos Orgaos Reguladores, por sua, vez, dar-se-a por meio dos 

relatorios e procedimentos que as entidades devem cumprir. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.2 Da Transparencia na Prestagao de Contas 

A Transparencia na prestagao de contas pode ser definida atraves de varias abordagens. 

BoardzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al. (2002) define a transparencia como a habilidade de observar, de uma forma 

razoavel, niveis atuais e recentes das atividades do mercado. 

Bushman et al. (2004) afirma que para a observagao das atividades nas organizagoes do 

mercado e preciso que esteja disponfveis informagoes aos interessados. Nesse caso, a 

transparencia e proporcional ao nivel de disponibilidade e disseminagao de informagoes, 

devendo, para tanto, considerar a capacidade da organizagao de produzir, recolher, validar 

e disseminar informagoes as partes interessadas. 



Em contrapartida, Srinivasan (2010) afirma que o problema da falta de transparencia nao se 

resolve divulgando qualquer tipo de informagao, ja que esta disseminada deve possuir 

qualidade para atender as premissas da transparencia. 

McClure (2010) considera que as informacoes que atendem essas premissas produzem 

relatbrios financeiros de qualidade que permitem uma analise mais clara e eficaz da 

situacao financeira da organizacao. 

Seguindo esse contexto, para Bueno (2010) essa pratica da transparencia requer, 

efetivamente, para muitas organizagoes, uma mudanga profunda em seu processo de 

gestao. Aquelas entidade que se caracterizam por uma hierarquia rigida e decisbes 

centralizadas ou descartam a participagao como elemento de sua cultura, dificilmente estao 

preparadas para uma interagao autentica com o mercado, pois receiam abrir-se para o seu 

publico, como se essa situagao, representasse perigo. 

Ainda de acordo com o autor, a organizagao transparente esta, por definigao, aberta a 

dialogo, o que significa que ela se empenha tanto em faiar quanto em ouvir, estabelecendo 

canais permanentes com seus publicos e buscando uma adaptagao as novas demandas ou 

desafios, estando pronta para incorporar sugestbes de seus colaboradores, admitindo rever 

agoes e estrategias, caso estas nao se mostrem adequadas. 

Bueno (2010) afirma ainda que a organizagao transparente prioriza o atendimento, favorece 

contato e, sob nenhuma hipdtese, manipula dados e informagoes para conseguir vantagem, 

mas pratica, como diz o mercado, um jogo limpo, transparente. 

Considera-se ainda outro ponto importante, a falta de transparencia que, como afirma 

Camargo (2001), pode afetar a captagao de recursos, sendo que, nenhum agente racional 

destinaria valor de seu patrimonio a uma entidade sem evidencia de que sua aplicagao esta 

sendo de forma apropriada e transparente. 

Falconer e Vilela (2001), afirmam que as entidades filantrbpicas devem sempre operar com 

transparencia, revelando criterios de acesso aos recursos. Porem, evidenciam que esta 

pratica nao e nao e frequente, afirmando que no Brasil, sao poucas as organizagoes que 

publicam diretrizes e guias de aplicagao de recursos, mesmo estes sendo um dos meios de 

promover transparencia. 

Para BoardzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al. (2002) um nivel elevado de transparencia e sempre desejavel, uma vez 

que os custos para aumentar a transparencia tendem a reduzirem-se diante do progresso 

tecnolbgico. De uma forma geral, os criterios mais avaliados sao: 



Hendriksen e Van Breda (1999) afirmam que a informagao cumpre com o objetivo a medida 

que seja relevante e confiavel, alem de permitir a comparabilidade, favorecendo a 

identificacao de semelhancas e diferencas entre entidades do mesmo ramo ou ate mesmo a 

comparagao da propria entidade em periodos diferentes. 

Quanto a divulgagao, Bushman ef.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA al. (2004) consideram que esta tern como principal 

objetivo fornecer informagoes uteis no processo de tomada de decisao e que essa deve 

ocorrer atraves de relatbrios peribdicos, devendo contemplar a divulgacao financeira, bem 

como principios contabeis utilizados na mensuragao de eventos e transagbes e politicas de 

governanga corporativa; 

Assim, a comunicagao "pode ajudar a transformar causas em marcas fortes, que tenham 

longevidade, personalidade e consistencia." (VOLTOLINI, 2004, p. 165). Ressalta-se que a 

comunicagao pode ser util quanto ao posicionamento da organizagao; 

Milani Filho (2004) destaca o estabelecimento de relagbes de transparencia com a 

comunidade no entorno que algumas entidades filantrbpicas promovem, legitimando a 

atuagao social com os moradores locais. Nesse sentido, ter a possibilidade de conhecer 

pessoalmente os trabalhos nas entidades e por elas, pode representar diferenga no 

processo de alocagao de recursos dos rioadores; 

Uma vez que nao existe a propriedade, os membros do conselho representam o controle da 

organizagao e devem zelar pelo acompanhamento dos resuitados e desempenho dos 

gestores, zelando para o respectivo cumprimento da missao social (HUDSON, 1999). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.3 Stakeholders 

Stakeholder pode ser definido como qualquer pessoa ou organizagao que tenha interesse 

ou que seja afetado pelo projeto. 

O termo "stakeholders" nao tern tradugao literal para a lingua portuguesa. O seu emprego 

por autores estrangeiros da-se com o sentido de identificar grupo que atuam direta ou 

indiretamente sobre as organizagoes, conforme pode ser verificado por Freeman (1984), 

Campbell (1997) e Rowley (1998). O referido termo foi designado para marcar todas as 

pessoas ou empresas que, de alguma forma, sao entusiasmadas pelas atuagbes de uma 



organizacao. Pode-se considerar, interna ou externamente, como diversos grupos de 

pessoas que podem ser afetadas pelo trabalho do Terceiro Setor. 

Freeman (1984), que foi o primeiro autor a utilizar este termo, definezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA stakeholders como toda 

pessoa ou grupo que pode afetar ou ser afetado pela empresa, ao conseguir seus objetivos. 

Para Rowley (1998) os stakeholders sao grupos ou pessoas que influenciam o contexto 

organizacional em busca de atingir objetivos. Definicao perfeitamente compativel com a 

apresentada por Freeman (1984) vista que em cada conceito nitidamente, tem-se a 

presenca de uma interacao entre grupos e organizagao em um ambiente organizacional. 

Assim, pode-se entender como stakeholders os acionistas, os credores, os gerentes, os 

empregados, consumidores, fornecedores, governo, comunidade local, organizagoes nao 

governamentais e o publico em geral. Dessa forma, o termo stakeholders foi criado para 

indicar todas as pessoas, instituigbes ou representantes de empresas que, de alguma forma, 

sao influenciadas pelas agoes de uma organizagao. 

O conceito de estrategias de influencia dos stakeholders no processo de tomada de decisao 

da organizagao e uma abordagem amplamente explicada por Freeman (1984) que, segundo 

os prbprios autores, para abranger a influencia dessmpenhada sobre as estrategias 

organizacionais, e importante primeiramente ter uma identificagao dos stakeholders, 

entendimento de suas perspectivas e como estas esperangas sao atendidas. Os diferentes 

tipos de estrategias de influencia que estes stakeholders utilizam, bem como atores 

determinantes para escolha das estrategias de influencia, sao agoes que envolvem as 

estrategias das organizagoes. 

Campbell (1997), ao contrario, e defensor da teoria dos stakeholders, pois acredita que a 

organizagao deve ter responsabilidade social no ambiente que vive. Para o autor, existem 

stakeholders que atuam diretamente sobre a empresa buscando dividendos, melhores 

salarios, maiores prazos de pagamentos e pregos baixos, estes sao os chamados 

stakeholders ativos, pois influenciam de imediato no processo de gestao da organizagao. Ja 

outros agentes que afetam a organizagao de forma mediata sao os stakeholders passivos, 

onde pode-se destacar, entre eles, a sociedade, as organizagoes nao governamentais. 

Dessa forma, entende-se que stakeholders sao pessoas ou organizagoes dotadas de 

interesse e/ou que sejam afetadas pelo projeto das entidades sem fins lucrativos. Ressalta-

se tambem que cada projeto pode ter stakeholders especificos para sua realidade, que nao 

se aplicam a outros projetos distintos, podendo estes ter influencia direta ou indireta no 

resultado. 



Ainda citando Campbell (1997), o autor reconhece que e muito dificil afirmar quern e 

stakeholder e quern nao e, fazendo-se entao necessario definir objetivos e atuagao da 

organizagao no mercado, para apuragao das forgas que agem direta ou indiretamente, onde 

este relacionamento e negbcio e que vao estipular o numero dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA stakeholders que atuam na 

organizagao. 

Para qualquer administrador e de dificil conhecimento perceber como um stakeholders pode 

entusiasmar uma organizagao. Assim, dado que as organizagao-sfa/ceho/afers oferecem 

objetivos distintos e acomodam conflitos de interesses, torna-se indispensavel compreender 

como empresas estabelecem processos visando a relagao de stakeholders heterogeneos 

durante o desenvolvimento de suas atividades estrategicas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

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



A proposta da presente pesquisa e descrever a prestagao de contas nas entidades do 

Terceiro Setor da cidade de Arcoverde-PE. Para isso, foi elaborado um roteiro de entrevista 

que foi aplicado em duas entidades do Terceiro Setor, sendo elas a Fundagao Terra e a 

Associagao Orfanato Raio de Luz, tendo como objetivo principal investigar como estas 

entidades prestam contas de suas atividades. Por sua vez, fez-se necessario aplicar uma 

entrevista junto a diretoria das entidades, bem como ao contabilista responsavel pela 

elaboragao das demonstragbes contabeis. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1 Caracter izagao d a s Ent idades 

3.1.1 Fundagao Terra 

Para a realizagao da pesquisa, entrevistou-se o senhor Sebastiao Alves Lima Neto, 

coordenador administrativo e financeiro da entidade, formado em sociologia, com mais de 

sete (7) anos de atuagao no Terceiro Setor que disse ter uma satisfagao enorme em 

trabalhar nesse setor. 

Segundo a coordenagao administrativa e financeira da entidade, a Fundagao Terra, com 

vinte e sete (27) anos de atuagao, passou a ter sua existencia juridica em Setembro de 

1984, numa comunidade conhecida popularmente como 'Rua do Lixo' na cidade de 

Arcoverde, na regiao semi-arida do Estado de Pernambuco, distante 256 km de sua capital 

Recife. A Fundagao Terra nasceu nessa comunidade para resgatar, literalmente, da 

condigao de miseria, homens, mulheres e criangas, identificadas pelo Pe. Airton Freire de 

Lima, que e o fundador e presidente dessa obra na cidade de Arcoverde. Foi fundada para 

servir aos pobres, no sentido stricto (do quotidiano) e no sentido lato (sistemico). 

Trata-se de uma Fundagao que beneficia atualmente mais de duas mil (2.000) pessoas 

carentes por mes, dentre elas, criangas, adolescentes, mulheres, idosos e familias, 

realizando trabalhos na area da saude, assistencia social, cultura e recreagao, educagao, 

alem de cursos profissionalizantes de acordo com a missao proposta, objetivando a essas 

pessoas o desenvolvimento integral, buscando sempre que possivel, dentro de suas 

possibilidades financeiras, integrarem as familias beneficiadas a uma rede de programas 

que contemplem alem do amparo as familias nas suas necessidades basicas - moradia e 

alimentagao - a questao da Saude e da Educagao. 



Como caracteristica de entidade filantropica, a Fundagao Terra depende de recursos 

advindos de terceiros para a conquista de seus propositos. Seu local de atuagao dos 

programas e projetos abrange toda a regiao semi-arida do estado de Pernambuco, contando 

com um grupo de mais de cem (100) funcionarios trabalhando nesta entidade, alem do 

trabalho voluntario que possui entre onze (11) e quinze (15) voluntarios atuantes. 

Perguntou-se no roteiro de entrevista qual tipo de registro, titulo, qualificagao, conselho ou 

declaragao a organizagao possui. 

Organizagao de Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP X 

Organizagao Social - OS X 

Cadastro Nacional de Entidades Ambientalistas - CNEA X 

Utilidade Publica Federal X 

Utilidade Publica Estadual X 

Utilidade Publica Municipal X 

Conselho nacional do Meio Ambiente - CONAMA X 

Quadro 01 - Registro, Titulo, Qualificagao, Conselho ou Declaragao da Fundagao Terra 

De acordo com o Quadro um (01) a entidade possui registro de utilidade publica municipal, 

estadual e federal. 

A organizagao, por sua vez, faz um trabalho de divulgagao das suas agoes promovidas na 

midia aberta, utilizando como meios de divulgagao o radio, a Tv, o Jornal, Blog e site da 

Fundagao Terra, divulgando sua prestagao de contas em todas estas midias atraves do 

Balango Patrimonial. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1.2 Associagao Orfanato Raio de Luz 

Para a realizagao da pesquisa junto a entidade, entrevistou-se o senhor Expedito Carvalho 

de Oliveira, presidente, formado em Teologia, com mais de 10 anos atuando no Terceiro 

Setor que disse ter satisfagao, tambem, em trabalhar no Terceiro Setor. 

Segundo a presidencia da entidade, a Associagao Orfanato Raio de Luz, com mais de dez 

(10) anos de atuagao, iniciou suas atividades em Agosto de 2001 na Rua Vicente Gomes, n° 



25, bairro tamboril, tambem na cidade de Arcoverde, regiao semi-arida do estado do 

Pernambuco, a 256 km da capital Recife. A Associagao Orfanato Raio de Luz surgiu da 

necessidade de atender criangas de 0 a 12 anos que se encontram em situagao de risco 

social, para que sejam acolhidas quando estas nao podem ficar sob tutela da familia a qual 

pertence. 

Trata-se de uma Associagao que beneficia ate 50 criangas, com um quadro de 10 

funcionarios e 3 voluntarios, atuando na area assistencial e filantrbpica somente no 

municipio de Arcoverde e sua principal fonte de recursos sao os repasses de verbas 

municipais. Alem dessa fonte de recurso, principal e unica, recebe esporadicamente 

doagbes 

O Quadro 2 abaixo mostra o tipo de registro, titulo, qualificagao ou declaragao que a 

Associagao Orfanato Raio de Luz possui: 

Organizagao de Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP X 

Organizagao Social - OS X 

Cadastro Nacional de Entidades Ambientalistas - CNEA X 

Utilidade Publica Federal X 

Utilidade Publica Estadual X 

Utilidade Publica Municipal X 

Conselho nacional do Meio Ambiente - CONAMA X 

Quadro 02 - Registro, Titulo, Qualificagao, Conselho ou Declaragao da Associagao Raio de Luz. 

Pode-se constatar, atraves das altemativas apresentadas no quadro 2 que a Associagao 

possui somente registro de utilidade publica municipal, titulo este do Conselho de Direitos da 

Crianga e do Adolescente - CONDICA. 

A associagao nao faz divulgagao de suas agoes promovidas na midia, pois esta preocupa-

se apenas em cuidar das criangas ate que estas estejam prontas para a adogao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2 Missao d a s ent idades 



3.2.1 Fundagao Terra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No tocante a missao da entidade, a Fundagao Terra tern como objetivo servir aos pobres, 

buscando a promogao social destes atraves da saude, educagao e profissionalizagao, com 

projetos de auto-sustentabilidade. Esse propbsito e ratificado pela entidade atraves dos 

projetos executados pela mesma a exemplo de oftcinas de aprendizagem, complementagao 

escolar como as aulas de ingles e alemao, acesso a conhecimentos basico em informatica, 

alem de musica, danga e teatro. 

Nesse sentido, ainda proporciona programas de formagao profissional em marcenaria, 

soldados naval, eletricista de baixa e alta tensao, tecnicas e manejos agropecuarios com 

caprinos e ovinos, etc. 

3.2.2 Associagao Orfanato Raio de Luz 

A Associagao Orfanato Raio de Luz tern como objetivo atender e cuidar de criangas de zero 

(0) a doze (12) anos que se encontram em situagao de risco social, oferecendo acolhimento 

quando eles nao podem ficar com sua familia nuclear ou extensa. Para este propbsito, 

contam com os repasses do municipio e algumas doagbes esporadicas. 

3.3 Prestagao de contas 

3.3.1 Fundagao Terra 

De acordo com as informagoes colhidas da organizagao, com relagao a prestagao de 

contas, esta e elaborada pelo administrador da entidade, na pessoa do senhor Sebastiao 

Alves, que utiliza a prestagao de contas anual do Ministerio Publico do Estado do 

Pernambuco. 



O Quadro 3 abaixo mostra a quern e dirigida a prestagao de contas dessa organizacao. 

Publico Interno (para controle das atividades, financeiro e do patrimonio) X 

Para o governo, com fim de atender Legislacao X 

Para a igreja X 

Para os financiadores X 

Para os associados X 

Para os beneficiarios X 

Para os conselhos que controlam a Organizagao X 

Para os doadores privados de recursos X 

Para os orgaos governamentais que liberam recursos para a Organizagao X 

Para a Populagao em Geral X 

Quadro 3: Destinatarios da Prestacao de Contas da Fundagao Terra. 

Nota-se, de acordo com o Quadro 3 que a organizagao destina sua prestagao de contas 

para o governo federal, a fim de atender a Legislagao e o documento apresentado a ele e o 

SICAP - Sistema de Cadastro e Prestagao de Contas - Ministerio Publico do Estado de 

Pernambuco. Presta contas aos financiadores e beneficiarios atraves do Sistema de 

Prestagao de Contas Anual - CNEs/ Ministerio da Justiga e Cartas de Publicagao de 

Balango respectivamente. Para os conselhos que controlam a organizagao, doadores 

privados de recursos e para a populagao em geral, a entidade presta contas atraves do 

Balango Patrimonial. Para os brgaos governamentais que liberam os recursos para a 

organizagao desenvolver seus projetos em parceria com os governos Municipal, Estadual ou 

Federal. 

De acordo com o roteiro de entrevista e, segundo a administragao entrevistada, a Fundagao 

Terra emite anualmente e continuamente sua prestagao de contas, frisando que o que gera 

maior dificuldade para elabora-la e o excesso de normas especificas sobre a contabilidade 

do terceiro setor 

0 Quadro 4 abaixo mostra o nivel de exigencia de cada agente financiador da Fundagao 

Terra, conforme legenda: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 para nao exigente; 2 para pouco exigente; 3 para moderadamente exigente; 4 para 

exigente e 5 para muito exigente. 



Governo 

Empresas Privadas 

Instituigdes Financeiras X 

Organizagoes Internacionais X 

Doadores 

Quadro 4: Nivel de Exigencia dos Agentes Financiadores da Fundagao Terra. 

Em relagao a prestagao de contas dos recursos investidos, perguntou-se a administragao da 

organizagao o nivel de exigencia de cada agente financiador, dos quais as empresas 

privadas, as instituigbes financeiras, as organizagoes internacionais e os doadores foram 

classificados como exigentes e o governo, como muito exigente. 

0 Quadro 5 abaixo mostra o nivel de importancia que os agentes financiadores consideram 

fundamental na prestagao de contas da organizagao, conforme legenda: 

1 para nao exigente; 2 para pouco exigente; 3 para moderadamente exigente; 4 para 

exigente e 5 para muito exigente. 

N° de beneficiarios atingidos pelo programa X 

Desempenho Operacional na Execugao dos Programas 

(realizagao de atividade) 

X 

Desempenho Operacional na Execugao dos Programas 

(custos/despesas incorridas nos programas) 

X 

Quadro 5: Nivel de importancia dos Aspectos Fundamentais na Prestagao de Contas da Fund. Terra. 

Segundo a diretoria da organizagao, todos os aspectos sao considerados de fundamental 

importancia pelos agentes financiadores para a elaboragao da prestagao de contas da 

Organizagao e todos sao exigidos pelos mesmos, que sao o numero de beneficiarios 

atingidos pelo programa, o desempenho operacional na realizagao de atividades que a 

organizagao faga e o desempenho operacional na execugao dos custos e despesas 

incorridas nos programas. 



A Fundagao Terra, organizagao analisada na pesquisa, ve a prestagao de contas como um 

atrativo para novos colaboradores, visto que esta, quando feita da forma correta 

obedecendo as Leis, permite uma maior transparencia nas contas da organizagao, fazendo 

com que estes novos colaboradores sintam-se seguros para contribufrem, em forma de 

doagbes, que e a principal fonte de recurso da entidade. Ve ainda a prestagao de contas 

como exigencia do Governo, financiador ou doador, pois estes exigem uma prestagao de 

contas das atividades realizadas e de como estao sendo utilizados estes recursos 

adquiridos atraves das doagbes. 

A Prestagao de contas e ainda, para a organizagao, um facilitador na Gestao da 

organizagao e que gera uma maior transparencia nas atividades realizadas, pois possibilita 

a apreciagao, conhecimento e julgamento das contas e da Gestao dos administradores das 

entidades, segundo as competencias de cada brgao e autoridade, na periodicidade 

estabelecida no estatuto social ou na Lei. 

O Quadro 6 abaixo mostra as informagoes exigidas na organizagao quanto aos recursos, 

por periodo, pelos financiadores/doadores: 

Piano de Trabalho/Estrategico e/ou Projetos X 

Informagoes Sobre Beneficiarios X 

Relatorio de Desempenho X 

Relatorio Financeiro X 

Quadro 6: Informagoes dos Recursos da Fundagao Terra Por Periodo. 

Os doadores da Fundagao Terra exigem informagoes peribdicas dos recursos, dentre os 

quais podemos citar as informagoes sobre beneficiarios, divulgadas mensalmente, o Piano 

de Trabalho/Estrategico e/ou Projetos, divulgado a cada semestre e os relatbrios de 

Desempenho e Financeiro, divulgados anualmente. Outra informagao exigida pelos 

doadores e a divulgagao de como e aplicado os recursos na organizagao, onde o aspecto 

relevante que atende essa exigencia e a satisfagao do publico alvo atraves de programas de 

formagao escolar, cursos profissionalizantes, abrigo de idosos, agoes comunitarias, etc. 

A Demonstragao Contabil que a Fundagao Terra elabora e utiliza para sua prestagao de 

contas e o Balango Patrimonial. Elabora ainda um Orgamento Financeiro, que varia entre o 

orgamento previsto e o orgamento realizado. A prestagao de contas das atividades 



realizadas tambem e feita atraves do Balances Patrimonial e, tambem elabora um Relatorio 

de Desempenho da entidade que e o Relatorio de Auditoria Anual, utilizando a auditoria para 

realiza-lo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1.2 Associagao Orfanato Raio de Luz 

A prestagao de contas da entidade e elaborada por um contador externo, que utiliza notas 

fiscais, empenhos, recibos para fazer a sua prestagao de contas. 

O Quadro 7 abaixo mostra a quern e dirigida a Prestagao de Contas da Associagao Orfanato 

Raio de Luz: 

Publico Interno (para controle das atividades, financeiro e do patrimonio) X 

Para o governo, com fim de atender Legislagao X 

Para a igreja X 

Para os financiadores X 

Para os associados X 

Para os beneficiarios X 

Para os conselhos que controlam a Organizagao X 

Para os doadores privados de recursos X 

Para os orgaos governamentais que liberam recursos para a Organizagao X 

Para a Populagao em Geral X 

Quadro 7: Destinatarios da Prestagao de Contas da Associagao Orfanato Raio de Luz. 

De acordo com o Quadro 7 exposto, a entidade destina sua prestagao de contas ao publico 

interno, para controle de suas atividades, para controle financeiro e para controle do 

patrimonio; para o governo, a fim de atender a Legislagao, para associados, para o conselho 

que controla a organizagao que e o Conselho de Direitos da Crianga e do Adolescente -

CONDICA, prestando contas com notas fiscais, empenhos, recibos, etc; para os doadores 

privados de recursos, embora nao exijam uma prestagao de contas por parte da entidade 

por fazerem doagbes esporadicas a entidade; para os brgaos governamentais que liberam 

recursos para a organizagao, recebendo notas fiscais como unico documento para 

prestagao de contas da entidade e para a populagao em geral. 



A organizagao emite mensalmente e continuamente o documento para a sua prestagao de 

contas, pois para que a parcela do municipio chegue ate esta, e preciso que a mesma 

preste contas da verba repassada anteriormente. Nao ve ditlculdade na elaboragao da 

prestagao de contas dela, pois a quantidade de recursos para prestar contas e muito 

limitada. 

0 Quadro 8 abaixo mostra o nivel de exigencia da prestagao de contas de cada agente 

financiador da Associagao Orfanato Raio de Luz, conforme legenda: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 para nao exigente; 2 para pouco exigente; 3 para moderadamente exigente; 4 para 

exigente e 5 para muito exigente. 

Governo X 

Empresas Privadas X 

Instituigoes Financeiras X 

Organizagoes Internacionais X 

Doadores X 

Quadro 8: Nivel de Exigencia dos^Sgentes Financiadores da Associagao Orfanato zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARaio de Luz. 

Verifica-se que apenas o governo possui muita exigencia relagao a prestagao de contas da 

organizagao e os doadores sao moderadamente exigentes. As outras tres categorias nao 

contribuem com a organizagao. 

0 Quadro 9 abaixo mostra o nivel de importancia que os agentes financiadores consideram 

fundamental na prestacao de contas da organizagao, conforme legenda: 

1 para nao exigente; 2 para pouco exigente; 3 para moderadamente exigente; 4 para 

exigente e 5 para muito exigente. 

N° de beneficiarios atingidos pelo programa X 

Desempenho Operacional na Execugao dos Programas 

(realizagao de atividade) 

X 



Desempenho Operacional na Execugao dos Programas 

(custos/despesas incorridas nos programas) 

X 

Quadro 9: Nivel de importancia dos Aspectos Fundamentais na Prestagao de Contas. 

Segundo a diretoria da organizagao, os agentes financiadores sao pouco exigentes quanto 

ao numero de beneficiarios atingidos pelo programa e quanto ao desempenho operacional 

na realizagao de suas atividades, e nao tern exigencia nenhuma quanto ao desempenho 

operacional dos custos e despesas incorridas nos programas da entidade. 

A Associagao Orfanato Raio de Luz ve a prestagao de contas como um atrativo para novos 

colaboradores, pois estes, vendo que a entidade presta conta dos repasses e doagbes que 

recebe, se sente mais seguro para contribuir tambem com esta; ve ainda como exigencia do 

governo e doadores que, como ja foi mencionado, precisa ter conhecimento do destino das 

doagbes e repasses, alem de afirmar que a prestagao de contas contribui para uma maior 

transparencia nas atividades realizadas na entidade. 

O Quadro 10 abaixo mostra as informagoes exigidas na organizagao quanto aos recursos, 

por periodo, pelos financiadores/doadores: 

Piano de Trabalho/Estrategico e/ou Projetos X 

Informagoes Sobre Beneficiarios X 

Relatorio de Desempenho Nao ela bora-se relatorio de desempenho 

Relatorio Financeiro X 

Quadro 10: Informagoes dos Recursos da Associagao Orfanato Raio de Luz Por Periodo. 

Ha uma exigencia por parte do municipio, brgao este que gera pra entidade principal fonte 

de recurso, e para doadores, de divulgagbes peribdicas de seus recursos, dentre os quais 

podemos citar o piano de trabalho/estrategico e/ou projetos e as informagoes sobre 

beneficiarios, realizados mensalmente pela entidade; o relatorio financeiro e elaborado 

anualmente e o relatorio de desempenho da entidade nao e elaborado. Alem disso, exigem 

tambem informagao de onde vai ser aplicado os recursos repassados a mesma, 

acompanhando sistematicamente as agoes onde sao aplicados estes recursos. 

A Entidade nao elabora nenhum demonstrativo contabil, elabora apenas um Fluxo de caixa, 

no qual apresenta o registro de entrada e saida de recursos. O orgamento financeiro nao e 



elaborado pela entidade, embora esta saiba a previsao de quanto tern disponivel 

mensalmente, devido ao repasse municipal, que e sempre fixo e tambem devido ao nao 

controle das doagbes, que sao esporadicas. 

A prestagao de contas das atividades e agoes realizadas na entidade e feita atraves de 

cronograma, onde esta encaminha as partes interessadas o andamento das agoes e 

atividades atraves deste cronograma. A mesma nao elabora um relatorio de desempenho da 

entidade, bem como nao faz divulgagao das agoes que promove. 

4 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA C o n s i d e r a c o e s F ina is 

Esta pesquisa teve como objetivo investigar como as entidades do Terceiro Setor da cidade 

de Arcoverde - PE prestam contas de suas atividades. 



O estudo procurou evidenciar a prestacao de contas nas entidades do Terceiro Setor 

pesquisadas, uma vez que o propbsito destas entidades deve ser dar uma maior 

transparencia as contas das entidades e, consequentemente, abrir portas para mais 

doadores e investidores. 

Um dos fatores que contribui decisivamente para a aceitacao das entidades do Terceiro 

Setor se da peia forma como suas acoes sao efetuadas e a maneira como as pessoas da 

comunidade e seus investidores podem tomar conhecimento desses fatos com a ciareza 

necessaria para o entendimento. Atraves da analise dos resuitados, pode-se constatar que: 

• A Fundagao Terra depende de recursos advindos de terceiros para a conquista de 

seus propositos. Seu local de atuagao dos programas e projetos abrange toda a 

regiao semi-arida do estado de Pernambuco, contando com um grupo de mais de 

cem (100) funcionarios trabalhando nesta entidade, alem do trabalho voluntario que 

possui entre onze (11) e quinze (15) voluntarios atuantes. A organizagao destma sua 

prestagao de contas para o governo federal, a fim de atender a Legislagao e o 

documento apresentado a ele e o SICAP - Sistema de Cadastro e Prestagao de 

Contas - Ministerio Publico do Estado de Pernambuco. Presta contas aos 

financiadores e beneficiarios atraves do Sistema de Prestagao de Contas Anual -

CNEs/ Ministerio da Justiga e Cartas de Publicagao de Balango respectivamente. Os 

doadores da Fundagao Terra exigem informagoes peribdicas dos recursos, dentre os 

quais podemos citar as informagoes sobre beneficiarios, divulgadas mensalmente, o 

Piano de Trabalho/Estrategico e/ou Projetos, divulgado a cada semestre e os 

relatbrios de Desempenho e Financeiro, divulgados anualmente. A Demonstragao 

Contabil que a Fundagao Terra elabora e utiliza para sua prestacao de contas e o 

Balango Patrimonial. Elabora ainda um Orgamento Financeiro, que varia entre o 

orgamento previsto e o orgamento realizado. A prestagao de contas das atividades 

realizadas tambem e feita atraves do Balango Patrimonial e, tambem elabora um 

Relatorio de Desempenho da entidade que e o Relatorio de Auditoria Anual, 

utilizando a auditoria para realiza-lo. 

• A Associagao Orfanato Raio de Luz que beneficia ate 50 criangas, com um quadro 

de 10 funcionarios e 3 voluntarios, atuando na area assistencial e filantrbpica 

somente no municipio de Arcoverde e sua principal fonte de recursos sao os 

repasses de verbas municipais. Alem dessa fonte de recurso, principal e unica, 

recebe esporadicamente doagbes. Verifica-se que apenas o governo possui 



exigencia relagao a prestagao de contas da organizagao e os doadores sao 

moderadamente exigentes. A Entidade nao elabora nenhum demonstrativo contabil, 

elabora apenas um Fluxo de caixa, no qual apresenta o registro de entrada e saida 

de recursos. O orgamento financeiro nao e elaborado pela entidade, embora esta 

saiba a previsao de quanto tern disponfvel mensalmente, devido ao repasse 

municipal, que e sempre fixo e tambem devido ao nao controle das doagbes, que sao 

esporadicas. A prestagao de contas das atividades e agoes realizadas na entidade e 

feita atraves de cronograma, onde esta encaminha as partes interessadas o 

andamento das agoes e atividades atraves deste cronograma. A mesma nao elabora 

um relatorio de desempenho da entidade, bem como nao faz divulgagao das agoes 

que promove. 

A partir da apresentagao dos dados acima subscritos por este estudo pode-se verificar que 

estas entidades sem fins lucrativos pesquisadas nao prestam contas de forma clara e 

transparente dos recursos que gerenciam. Deixando de lado um item de extrema 

importancia, pois a prestagao de contas serve nao somente para manter o cadastro da 

entidade junto aos brgaos reguladores, mas principalmente para que se conhega o que a 

entidade faz e o resultado disso para a sociedade, mudando significativamente o conceito 

de prestagao de contas para uma visaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA accountability, preocupando-se em demonstrar 

resuitados sociais obtidos, tendo como base a missao da entidade, os recursos recebidos, 

projetos executados e beneficios auferidos pela sociedade que necessita. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Campus de Sousa 

Coordenacao Administrativa da UACC 
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Carta de Apresentagao do Questionario zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sousa, Maio de 2011. 

Prezado(a) Senhor(a), 

Um dos maiores desafios das entidades sem fins lucrativos no Brasil e a sua Captagao 

de Recursos e Prestagao de Contas. Com a finalidade de veneer esses desafios, as 

organizagoes sem fins lucrativos tern buscado, ao longo dos ultimos anos, alternativas de 

geragao de renda e diversifieagao de fontes de recursos. Sensibilizada por essa problematica a 

aluna Maria de Fatima Deyse Gongalves , 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 Captacao de Recursos e a Prestagao de Contas no Terceiro Setor: Um 

Estudo de Caso nas Entidades do Terceiro Setor da Cidade de Arcoverde-PE.. 

Para tanto, contamos com as informagoes da sua organizagao no roteiro de entrevista 

anexo. Estexoteiro de entrevista 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 analisar a metodologia utilizada na prestagao de contas disponibilizadas pelas 

organizagoes. 

Na qualidade de orientadora da aluna acima citada e, tambem, de Professora 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, 

Pesquisadora: Maria de Fatima Deyse Gongalves 

E-mail: deyse.ferreira@bol.com.br 

Celular: (83) 

Orientadora: Lucia Silva Albuquerque 

E-mail: luciasalbuquerque(5),gmail.com luciasalbuquerque(a>,ccis.ufcg.edu.br 

Tel; (83) 3521 3234 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Universidade Federal de Campina Grande 

Centra de Ciencias Juridicas e Sociais 

Universidade Federal de Campina Grande 

Centra de Ciencias Juridicas e Sociais / - /M J 
Curso de Ciencias Contabeis cam* m o&auzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA imfuas e soaas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

PRESTACAO DE CONTAS NO TERCEIRO SETOR: Um estudo de caso nas entidades 

do Terceiro Setor da cidade de Arcoverde-PE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pesquisador: Maria de Fatima Deyse Gongalves Ferreira 

Orientador: Lucia Silva Albuquerque 

DADOS DO ENTREVISTADO: 

1 - Grau de instrugao: 

( ) 1° grau (Ensino Fundamental) 

( ) 2° grau (Ensino Medio) 

( ) Ensino Superior Incomplete 

( ) Ensino Superior Completo. Qual curso Superior 

( ) Outros Especificar 

2 - Cargo exercido na organizagao: 

( ) Presidente 

( ) Administrador 

( ) Integrante do conselho 

( ) Contador 

( ) Outros: (especificar) 

3 - Ha quanto tempo atua no Terceiro Setor: 

( ) Menos de 1 ano. 

( ) Entre 1 e 3 anos. 

( ) Entre 3 e 5 anos. 

( ) Entre 5 e 10 anos. 

( ) Mais de 10 anos. 

4 - Area de formagao profissional: 

( ) Administragao 

( ) Contabilidade 

( ) Servigo Social 

( ) Pedagogia 

( ) Psicologia 

( ) Outro? Especifique: 

5 - Ha satisfagao em trabalhar no Terceiro Setor? 



( )Sim ( )Nao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DADOS DA ORGANIZACAO: 

6 - Nome da Organizagao: 

7 - CNJP: _____ 
8 - Endereeo: UF 
9 - Cidade: CEP:__ " 

10 - Telefone(s): _______________________ 

11 - Web site: , , 

12 - Cargo maximo na Instituigao: 

13 - Ocupante: 

4 - A Constituigao Juridica da Organizagao e: 

) Fundagao 

) Associagao 

) Sociedade Civil 

5 - Tempo de existencia da entidade: 

) De 1 a 3 anos 

) De 3 a 5 anos 

) De 5 a 8 anos 

) De 8 a 10 amos 

) Mais de 10 anos 

6 - Qual o publico beneficiado? 

) Crianga e Adolescente 

) Pessoas portadoras de Deficiencias - PPD 

) Pessoas em situagao de rua 

)Idosos 

) Familias 

) Mulheres 

) Outro? Especifique: 

17 - Area de atividade que a entidade desenvolve: 

[ ) Assistencial zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I ) Desenvolvimento 

{ ) Cultura e recreagao 

{ ) Defesa dos direitos humanos 

{ ) Direitos humanos 

[ ) Associagao profissional 

I ) Educagao e pesquisa 

[ ) Filantropia 

I ) Meio-ambiente 

{ ) Religiosa 



( ) Saude 
( )Outra. Qual? 

18 - Principal fonte de recurso da entidade: 

( ) Doagbes 

( ) Consignacoes 

( ) Outro: 

19 - Qual a missao da Organizagao? 

20 - Local de atuagao dos programas/projetos sociais: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Local Sim Nao 

Municipal 

Estadual 

Regional 

Nacional 

International 

21 - Qual o tipo de registro/titulo/qualificagao/conselho on dyclaragao a Organizagao possui: 

(preencha todas as alternativas que se aplicarem) 

Registro/titulo/qualificagao/conselho/declaragao Sim Nao 

Organizagao de Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP 

Organizagao Social - OS 

Cadastro Nacional de Entidades Ambientalistas - CNEA 

Utilidade Publica Federal 

Utilidade Publica Estadual 

Utilidade Publica Municipal 

Conselho nacional do Meio Ambiente - CONAMA 

Outro? Especificar: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

22 - Quantos voluntarios/funcionarios ha na entidade: 

22.1 - Funcionarios 

( ) 1 a 5 funcionarios 

( ) 6 a 10 funcionarios 

( ) 11 a 15 funcionarios 

( ) 16 a 20 funcionarios 

22.2 - Voluntarios 

( ) 1 a 5 voluntarios 

( ) 6 a 10 voluntarios 



( ) 11 a 15 voluntarios 

( ) 16 a 20 voluntarios 

23 - Numero de beneficiarios diretos da organizacao: 

( ) Ate 50 pessoas 

( ) De 201 a 250 pessoas 

( ) De 51 a 100 pessoas 

( ) De 251 a 300 pessoas 

( ) De 101 a 150 pessoas 

( ) Acima de 300 pessoas 

{ ) De 151 a 200 pessoas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

24 - A Organizagao divulga na midia aberta as agoes promovidas? 

( )Sim ( )Nao 

25 - Se sim, qual a midia mais utilizada? ( assinalar todas as opgoes aplicaveis) 

( ) Radio zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

( )Tv 

( ) Jornal 

( ) Internet 

( ) Outro? Especifique: 

QUANTO A PRESTACAO DE CONTAS: 

26 - A Organizagao presta conta dos recursos recebidos? 

( )Sim 

( )Nao 

27 - Quern elabora as prestagoes de contas da organizagao? 

( ) Contador interno 

( ) Contador externo 

( ) Gerente 

( ) Administrador 

( ) Outro. Especifique: 

28 - A quern e dirigida a prestagao de contas: 

Dcstinatario da prestagao de contas Sim Nao 

Publico interno ( para controle das atividades, financeiro e do patrimonio) 

Para o governo, com o fim de atender Legislagao 

Para a igreja 

Para os financiadores 

Para os associados 

Para os beneficiarios 

Para os conselhos que controlam a Organizagao 

Para os doadores privados de recursos 



Para os orgaos governamentais, que liberam recursos para a Organizagao. 

Para a populagao em geral 

Outro? Especifique: 

30 - O que gera maior dificuldade para a elaboragao da prestagao de contas: 

( ) Falta de normas especificas sobre a contabilidade do Terceiro Setor 

( ) Excesso de normas especificas sobra a contabilidade do Terceiro Setor 

31 - Em relagao a prestagao de contas dos recursos investidos, os agentes financiadores das 

organizacoes sao exigentes? (assinale na tabela atribuindo a nota correspondente conforme 

legenda: Muito Exigente = 5; Exigente = 4; Moderadamente Exigente - 3; Pouco Exigente = 

2; Nao e Exigente = 1.): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Agentes Financiadores 1 2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3 4 5 

Governo 

Empresas Privadas 

Instituigbes Financeiras 

Organizagoes internacionais 

Doadores 

32 - Que aspectos os agentes financiadores consideram de fundamental importancia na 

prestagao de contas da Organizagao? (assinale na tabela atribuindo a nota correspondente 

conforme legenda: Muito Exigente = 5; Exigente = 4; Moderadamente Exigente = 3; Pouco 

Exigente = 2; Nao e Exigente = 1): 

Aspectos 1 2 3 4 5 

N.° de beneficiarios atingidos pelo programa 

Desempenho Operacional na execugao dos programas 

(realizagao de atividades) 

Desempenho Operacional na execugao dos programas 

(custos/despesas incorridas nos programas) 

33 - A organizagao ve a prestagao de contas como: 

Item Sim Nao 

Atrativo para novos colaboradores 

Exigencia do Governo, financiador ou doador 

Facilitador na Gestao da organizagao 

Transparencia nas atividades realizadas 

34 - Quais informagoes os financiadores/doadores exigem da Organizagao quanto aos 

recursos, por periodo: 

Item Mensal Trimestre Semestre Anual 

Piano de trabalho/estrategico e/ou 

projetos 

Informagoes sobre beneficiarios 



Relatorio de desempenho 

Relatorio financeiro 

35 - Quais Demonstracoes Contabeis sao elaboradas pela entidade? 

36 - Quais demonstracoes a entidade utiliza para a sua prestagao de contas? 

37 - Caso nao elabore as demonstragoes contabeis, quais as formas de prestagao de contas a 

entidade utiliza para com os colaboradores e a sociedade? 

38 - A entidade elabora Orgamento Financeiro? Ha uma variagao entre o orgamento previsto 
e o orgamento realizado? 

39 - Como e feita a prestagao de contas das atividades/ agoes realizadas na entidade? 

40 - Quais metodos a entidade utiliza para realizar seu relatorio de desempenho? 

41 - Quais informagoes sao exigidas pelos doadores? 

42 - Quais aspectos sao relevantes para atender essas exigencias? 


