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1 INTRODUQAO

A gestao publica ao longo das ultimas decadas tem 
sido vista como uma area importante para o desenvolvimento 
de agoes cada vez mais transparentes na relagao entre as 
instituigoes publicas e a sociedade. Para isso existe um 
conjunto normativo que norteia o ator administrative a seguir 
as regras impostas no intuito de oferecer melhores resultados 
a sociedade.

Ja na Constituigao Federal de 1988, visando uma 
gestao fundamentada no mais elementar dos principios, o da 
boa guarda e protegao dos interesses coletivos, mais 
especificamente, no artigo 37, e estabelecida diretrizes de 
conduta etica na administragao publica: legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiencia, onde 
fica clara a necessidade a adogao de agoes cada vez mais 
transparentes nas instituigoes publicas (BRASIL, 1988).

Instituida em 2002, com o objetivo de gerar o 
equilfbrio das contas publicas em todas as esferas de 
governo, influenciada por medidas similares em outros paises 
e recomendagoes de orgaos internacionais especializados,



como o Fundo Monetario Internacional (FMI), a Lei 
Complementar (LC) n° 101, ou Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF), e um dos principals instrumentos de disciplina 
fiscal do Brasil. Ela faz uso de uma serie de instrumentos 
constitucionais pre-existentes - a Lei de Diretrizes 
Orgamentbrias (LDO), a Lei Orgamentaria Anual (LOA), a 
execugao orgamentaria e o cumprimento das metas - para 
fortalecer os meios de responsabilizagao (accountability) e a 
transparencia de contas da gestao pubiica, estabelecendo 
sangoes e punigoes para os gestores que a infringirem, 
disciplina ainda todos os programas e agoes da administragao 
em exercicio, nao podendo ser realizada despesa pubiica que 
nao esteja consignada no orgamento {NASCIMENTO, 2016),

Posteriormente, outros mecanismos legais foram 
estabelecidos no intuito de fortalecer o empoderamento civil e 
democratico, no qual o cidadao pode ter acesso sobre as 
finangas da instituigao, detalhadamente, a exemplo da relagao 
estabelecida entre o universitario (usuario do servigo) e a 
instituigao pubiica. Mediante a edigao da LC, n° 131, de 2009, 
popularmente conhecida como Lei da Transparencia, que 
completou a LRF, mais adiante, em 2011, foi sancionada a Lei 
n° 12.527 - Lei de Acesso a Informagao (LAI) que gera 
novas responsabilidades para os orgaos publicos no que 
tange a forma como presta contas e reguiamenta o direito 
constitucional dos direitos ao acesso as infomnagoes, com o 
objetivo de fortalecer a participagao popular no 
acompanhamento das contas publicas.

Neste contexto, o tema desta pesquisa e a analise do 
portal eletronico do site do Centro de Desenvolvimento 
Sustentavel do Semiarido (CDSA), para verificar o vies do 
marketing institucional e da transparencia dos recursos 
publicos publicizados em 2017.

O problema de pesquisa deste estudo e: Quais os 
indicadores de transparencia pubiica dos recursos do CDSA e

as formas de marketing institucional utilizados pelo centro e 
verificados atravds do seu portal eletronico?

O objetivo geral desta pesquisa e analisar o 
marketing institucional e a transparencia dos recursos 
publicos do CDSA atraves de seu portal eletronico e de 
pesquisas com seus gestores da diregao. Ja quanto aos 
objetivos especificos, tem-se: Contextualizar a administragao 
pubiica enfocando a transparencia dos recursos publicos e o 
marketing institucional; demonstrar o grau de transparencia 
dos recursos publicos do CDSA atraves do seu site no recorte 
atual; verificar como e feito o marketing institucional do CDSA 
e quais os seus instrumentos de divulgagao; e sugerir 
melhorias na transparencia pubiica e no marketing 
institucional do CDSA - UFCG.

Esta pesquisa se justrfica pela busca de maior 
transparencia do CDSA e por entender o marketing 
institucional como uma ferramenta importante para a gestao 
pubiica e para estudo.

Se justifica ainda pela curiosidade do pesquisador em 
analisar esta tematica e na busca de contribuigoes sociais, 
que devem visar a alocagao correta dos recursos publicos em 
todas as suas organizagoes. Contribui ainda para a academia 
que vai formar novos gestores publicos que vao administrar 
recursos do pais e de suas respectivas prefeituras como 
formas de sanar os problemas sociais, e com isso divulgar 
seu trabalho e suas agoes.

Metodologicamente, este estudo pode ser 
classificado como descritivo e exploratorio, atraves de analise 
documental e bibliografica, com estudo de caso (Site do 
CDSA e diregao do Centro) e de natureza qualitativa.

Este trabalho esta dividido em: introdugao, referencial 
teorico (transparencia pubiica e marketing institucional), 
metodologia, analise e discussoes dos dados, consideragoes 
finais e referencias.



2 CONTEXTUALIZAQAO HISTORICA DA ADMINISTRAQAO 
PUBLICA, CONTROLES PUBLICOS E ACCOUNTABILITY

A corrupgao na administragao publics tem sido um 
dos maiores entraves para o desenvolvimento e a eficiencia 
no trato da coisa publica no Brasil, ja que a sociedade nao 
tolera mais atos e nem aceita qualquer tipo de corrupgao por 
parte dos gestores publicos. No entanto, essa e ainda uma 
dura realidade vista pela maioria dos municipios brasileiros, 
noticiada pela imprensa nacional que divulga escandalos de 
corrupgao e desvio de verba publica por parte dos gestores, 
cujas materias muitas vezes repercutem na imprensa e 
organismos internacionais, como a Organizagao das Nagoes 
unidas (ONU), a Comissao Interamericana de Direitos 
Humanos e o Forum Economico Mundial {realizado em janeiro 
de 2011, em Davos -  Suiga), os quais pressionam o Brasil 
cobrando agoes mais efetivas em relagao a corrupgao publica 
{SILVA, 2014).

Neste contexto, compreende-se que a corrupgao 
atinge todas as esferas publicas (federal, estadual e 
municipal), sendo necessarios maiores formas de controles, 
como o controle interno, o externo e o social, alem de uma 
accountability efetiva para mitigar os problemas causados por 
estes desvios e que pioram a vida da populagao.

Segundo Gongalves (2012), nos ultimos vinte anos 
tem-se observado mudangas significativas provocando 
transformagoes que marcaram as politicas publicas, sociais e 
culturais, garantindo novas perspectivas as sociedades. Como 
fatores relacionados a essas mudangas, aconteceram o 
continuo desenvolvimento e crescimento das sociedades, 
garantindo um maior intercambio sobre a informagao entre as 
pessoas e povos, surgindo um processo de globalizagao na 
esfera da gestao publica.

A gestao publica, ate o inicio da penultima decada, 
era vista como agao ineficaz quando se tratava de prestagao

de servigos, principalmente para a comunidade, mediante as 
mudangas, sobretudo a administragao do processo 
burocratico, sendo substituido por uma gestao/administragao 
menos burocratica e mais gerencial (GONQALVES, 2012). 
Porem, essa nova gestao permitiu ao gestor publico tornar 
mais simples as atividades sem prejuizo dos principios 
fundamentals (legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade, economicidade, razoabilidade, entre outros), 
empregando-se, com isso, os valores publicos atendendo, de 
forma segura, os direitos fundamentals na consolidagao 
efetiva da cidadania.

Sabe-se que o desenvolvimento social experimentado 
nos dias atuais poe 3 disposigao do gestor publico novas 
tecnologias, capazes de proporcionar um maior 
aproveitamento dos recursos publicos, satisfazendo um maior 
numero de necessidades da comunidade com um menor 
custo possivel, e estas tecnologias devem ser racionalmente 
utilizadas para atingir resultados mais eficazes condizentes 
com as demandas sociais. Tambem nao pode deixar de 
reconhecer que os administradores devem investir em 
ambientes de trabalho humanizados e adequados para que os 
agentes publicos consigam desenvolver suas atividades com 
maior eficiencia, presteza e impessoalidade (GONQALVES, 
2012).

Para Silva (2014, p. 13), “a transparencia e 
necessaria e estabelecida para todos os entes publicos, 
cabendo a cada gestor publico promove-la. Todavia, muitos 
municipios ainda nao se adequaram plenamente as 
exigencias legais por as desconhecerem ou desconsidera- 
las”. Ou seja, e fundamental que o gestor adote praticas 
democraticas e transparentes como forma de esclarecer a 
populagao todas as agoes que tenham sido feitas, expondo 
gastos e receitas adquiridos ao longo de sua gestao.

Muitos gestores nao cumpriam os principios 
estabelecidos na constituigao Federal de 1988 nas agoes



estatais e foi necessaria a imposigao de alguns limites aos 
gestores desobedientes, o que foi feito com a promulgagao da 
Lei Complementar n° 101/2000, cuja lei ficou conhecida como 
a lei de Responsabilidade Fiscal pelo fato de ela trazer uma 
carga coercitiva, prevendo o crime de improbidade 
administrativa, com pena de perda dos direitos eleitorais, 
ressarcimento do dano ao erario, multas e perda da fungao ou 
cargo publico (BRASIL, 2000).

Sendo assim, o principio da transparencia se 
coaduna com os primados democraticos presentes na 
Constituigao Federal/1988, permitindo que qualquer cidadao, 
conselhos de potiticas publicas, ou qualquer instituigao da 
sociedade civil possa consultar e fiscalizar as contas publicas 
do poder executivo de todos os entes federados (federal, 
estadual e municipal). A transparencia nos gastos publicos se 
relaciona ainda com os principios da moralidade e da 
eficiencia, que buscam combater a corrupgao e suas 
contrariedades, coordenar uma gestao mais responsavel e 
reduzir os efeitos danosos do desvio de finalidade e da ma- 
aplicagao destes (DOBROES; LIMA, 2011).

3 TRANSPARENCIA DOS RECURSOS PUBLICOS

Carvalho Filho (2008) argumenta que a publicidade 
prevista na Constituigao Federal de 1988, indica que os atos 
da Administragao devem merecer a mais ampla divulgagao 
possivel entre os administrados, e isso porque constitui 
fundamento do principio propiciar-lhes a possibilidade de 
controlar a legitimidade da conduta dos agentes 
administrativos. So com a transparencia dessa conduta e que 
podera os individuos aquilatar a legalidade ou nao dos atos e 
o grau de eficiencia de se revestem.

A gestao publica deve ser permeada de agoes e 
instrumentos capazes de dar transparencia as agoes dos 
gestores que lidam diretamente com a coisa publica e evitar a

corrupgao. Nesse aspecto, Martins (2007) acentua que o 
combate a corrupgao e apenas um dos aspectos da 
transparencia, mas sequer o principal, uma vez que o direito 
dos administrados nao se limita a fiscalizar eventual 
ilegalidade na gestao publica, mas tambem verificar se a 
destinagao dos recursos, alem de licita, tern sido adequada, 
razoavel, moral e eficiente. O instrumento da transparencia 
previsto no artigo 48 da LRF se presta ao desiderata de 
possibilitar a fiscalizagao da gestao publica pela sociedade.

Desde entao outros dispositivos legais surgiram com 
o intuito de fortalecer a transparencia nas agoes da 
administragao, como por exemplo, a edigao da LC n° 131, de 
2009, conhecida como Lei da transparencia, que veio a 
acrescentar dispositivos legais a LRF, no sentido de 
determinar a disponibilizagao, em tempo real, de informagoes 
pormenorizadas sobre a execugao orgamentaria e financeira 
da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos municipios 
(SILVA; PADILHA; PEDERNEIRAS, 2016, p. 54).

O Art. 83 da Lei n. ° 4.320/1964 preve que cabe a 
contabilidade publica evidenciar, perante a Fazenda Publica, a 
situagao de todos quantos, de qualquer modo, arrecadem 
receitas, efetuem despesas, administrem ou guardem bens a 
ela pertencentes ou confiados. Dessa forma, pode-se 
compreender que, por meio das suas evidenciagoes, a 
contabilidade publica acaba se tornando um importante elo 
informacional capaz de traduzir as variagoes orgamentarias 
dos orgaos que compoem a administragao publica para os 
usuarios interessados, seja o gestor publico, os orgaos de 
controle ou a populagao em geral (SILVA; PADILHA; 
PEDERNEIRAS, 2016, p. 54).

Ja em meados de 1998, o inciso XXXIII do Art. 5° da 
Constituigao Federal explanava que os orgaos publicos 
deveriam fornecer informagoes sobre sua gestao aos 
cidadaos interessados, culminando no principio da 
publicidade. Porem, a simples divulgagao das informagoes



nao assegurava o entendimento do cidadao, motivo pelo qua! 
LC n. 0 101, de maio de 2000, conhecida como Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF), veio definir a exigencia legal 
de se haver transparencia na gestao fiscal em todos os entes 
federativos do Brasil (SILVA; PADILHA; PEDERNEIRAS, 
2016, p. 57).

De acordo com Andrade (2005), a transparencia 
na gestao publica caracteriza-se, primariamente, pela 
publicagao dos atos administrativos por meio de velculos 
oficiais de divulgagao, objetivando o conhecimento publico e a 
eficacia de sua validade.

Promover transparencia e dar condigoes de acesso a 
todas as informagoes sobre a gestao publica. Uma 
administragao transparente e aquela que funciona de 
maneira aberta, sem nada as escondidas, caseada em 
principios eticos e democraticos, em fungao da 
facilidade que tern os cidadaos em acessar as 
informagoes publicas transparencia 6, portanto, o 
que permite a qualquer cidadao, sabe onde, como e 
porque o dinheiro publico esta sendo gasto (CGU 
2010, p.41).

Ser um gestor transparente e seguir procedimentos 
que levem aos aspectos democraticos e participativos com 
toda a coletividade, prestando contas de todos os seus atos e 
agoes governamentais, de maneira que todos contribuam para 
uma melhor gestao e satisfagao das demandas sociais.

Sendo assim, existe a fungao social exercida pela 
transparencia publica na realizagao de uma melhor 
governabilidade, incluindo a participagao social no 
acompanhamento e controle da gestao publica, que foi 
sancionada pela Lei n, ° 12.527, intitulada Lei de Acesso a 
Informagao (LAI), que traz outros procedimentos relacionados 
a transparencia que devem ser observados pela Uniao, 
Estados, Distrito Federal e municipios, com o fim de garantir a

divulgagao de informagoes por todos os entes que compoem 
a esfera publica (SILVA; PADILHA; PEDERNEIRAS, 2016, p. 
57).

Para Silva; Padilha e Pederneiras (2016, p. 57), 
buscando ao fortalecimento da transparencia, a LAI deixa 
clara, no inciso I, do Art. 3°, a observbncia de que a 
publicidade deve ser o preceito geral e o sigilo (das 
informagoes), a excegao. Esta lei veio para diminuir a velha 
pratica burocratica realizada pelas autoridades em dificultar o 
acesso as informagoes publicas. O Art. 5° da LAI diz que as 
informagoes devem ser disponibilizadas de forma clara e em 
linguagem de facil compreensao, alem de estabelecer, no §1° 
do Art. 8°, os seguintes requisites minimos para o exercicio da 
divulgagao de informagoes pelo poder publico e suas 
organizagoes:

I. registro das competencias e estrutura
organizational, enderegos e telefones das respectivas 
unidades e horarios de atendimento ao publico;

II. registro de quaisquer repasses ou transferencias de 
recursos ftnanceiros;

III. regi stros das despesas;
IV. informagoes concernentes a procedimentos

lititatorios, inclusive os respectivos editais e resultados, 
bem como a todos os contratos celebrados;

V. dados gerais para o acompanhamento de
programas, agoes, projetos e obras de orgaos e 
entidades; e

VI. respostas a perguntas mais frequentes da
sociedade.

Portanto, o exercicio da divulgagao de informagoes 
pelo poder publico e suas organizagoes devem feitas de forma 
transparente, objetiva e compreensivel, respondendo as 
demandas da sociedade e aos apelos por informagoes por 
qualquer interessado em querer saber sobre os gastos 
pitblicos.



Para a Controladoria Geral da Uniao e possivel se 
adotar gestoes transparentes em todos os niveis e entes da 
federagao e em se tratando dos municipios a gestao 
transparente torna-se possivel a partir da adogao das varias, 
conforme dispoe o Manual de integridade publica e 
fortalecimento da gestao (CGU, 2010, p. 43):

/  criar um Portal da Transparencia, na internet, nos 
moldes do Portal criado pela CGU;
/realizar reunioes abertas ao publico;
/  utilizar formas de consulta a sociedade antes da 
tomada de decisoes, como audiencias publicas;
/  respeitar as opinioes e decisoes tomadas pela 
populagao;
/elaborar e executar o orgamento publico de forma 
participativa;
v'divulgar em linguagem simples e compreensfvel as 
informagoes relacionadas a execugao orgamentaria e 
f  nanceira, ou seja, demonstrar como o Govemo gasta 
o dinheiro publico;
/ divulgar as agoes desenvolvidas pelos diferentes 
orgaos publicos e seus resultados;
/  oferecer servigos publicos pela internet, como 
obtengao de certidoes, consulta a cadastres, marcagao 
de consultas,
/ pagamento de tributos, realizagao de matriculas 
escolares, entre outros;
/ realizar licitagoes eletronicas (pregoes) por meio da 
internet;
/ divulgar relagao das empresas contratadas e dos 
contratos celebrados;
/ adotar transparencia total na Administragao, 
fornecendo prontamente todas as informagoes 
requeridas pelos cidadaos; e
/ estipular procedimentos que aprimorem a gestao e o 
arquivamento apropriado de todos os documentos 
publicos, de forma a facilitar o acesso future por parte

dos cidadaos, implementando inclusive sistemas 
permanentes de gerenciamento e preservagao desses 
documentos (CGU, 2010, p. 43).

Com isso, compreende-se que uma gestao 
transparente deve ter ainda portais de transparencia, colher 
informagoes da sociedade, divulgagao das informagoes 
publicas e estimular procedimentos e nomnas que melhorem a 
gestao.

3.1 LEI DE ACESSO A INFORMAQAO -  LAI

A LAI surgiu como um canal de comunicagao entre as 
instituigoes executoras e aplicadoras dos recursos publicos e 
a sociedade; esse instrumento legal permite que as pessoas 
interessadas possam conhecer, acompanhar e fiscalizar todos 
os trabalhos e obras executadas pelos gestores publicos, 
devendo ser disponibilizados nos sitios e outros aplicativos 
por meio da Internet, para a ampla transparencia dos gastos 
publicos e suas alocagoes (CAVALCANTE; LIMA, 2011, p. 9).

Conforme a LAI, no procedimento do pedido de 
acesso a informagao por qualquer interessado, seja 
personalidade juridica ou fisica solicitante, e fundamental que 
o requerente se identifique e que a informagao a qual esta 
sendo requerida seja acompanhada da devida identificagao, 
quando se trata de informagao de interesse publico e nao 
contenha determinada exigencia pre-estabelecida.

Para a viabiiidade da informagao solicitada, 
analisados os parametros legais, o orgao ou entidade, na 
condigao de solicitado, tern o dever de, por seus meios de 
encaminhamento de pedidos (sitios oficiais disponlveis na 
Internet), apresentar todas as informagoes solicitadas 
(BRASIL, 2011).

O orgao ou entidade podera permitir a concessao da 
informagao imediatamente; no entanto, se por algum motivo 
essa informagao nao for atendida de forma imediata, a



instituigao tem prazo previsto em lei para o pedido ser 
atendido, que nao seja superior a 20 (vinte) dias, conforme § 
1° do artigo 11 da LAI, e que seja comunicado ao consultante 
a data e o modo pelo qual deve se realizar a consulta. Caso 
ocorra algo que venha a impedir total ou parcialmente o 
pedido de acesso, motivado por nao disponibilizar do acesso 
pretendido e ter conhecimento de qual o orgao ou a entidade 
que possui a informagao, e necessario que se confira ao 
interessado uma certidao de encaminhamento de solicitagao 
da informagao para orgao detentor, dentro dos limites 
impostos pela lei, consequentemente o prazo e prorrogado 
por um periodo correspondente a 10 (dez) dias com a 
respectiva justificative do encaminhamento de requerente. O § 
2° do artigo 11 assegura essa tramitagao com a protegao 
inerente as informagoes, sendo garantida ao requerente a 
informagao que necessitar. Mesmo em se tratando de 
informagoes de carater de sigilo total ou parcial, o interessado 
devera ser informado sobre a possibilidade de recurso, prazos 
e condigoes para sua interposigao, sem prejuizo da indicagao 
da autoridade competente no tocante a sua referida 
apreciagao (BRASIL, 2011).

A LAI especifica de forma pormenorizada, por meio 
de elementos (aparelhos auditivos, leitura labial, oralismo ou 
metodo da lingua brasileira de sinais [libras], etc.) que devem 
constar nos sitios, a exemplo de ferramenta de pesquisa, 
publicagao e dados em formato aberto, priorizando 
acessibilidade a todos, e as pessoas portadoras de 
deficiencia, por meio de aparelhos, instrumentos e de pessoas 
devidamente qualificadas para esta fungao (CAVALCANTE; 
LIMA, 2011, p. 9).

Vale ressaitar o Decreto n° 7.724/2012 que 
regulamentou a LAI, definindo os procedimentos como 
garantia de acesso a informagao, classificagao de 
informagoes sob restrigao de acesso e prazo de sigilo, que 
devem ser adotados pelos orgaos e entidades, permitindo e

garantindo o efetivo acesso as informagoes publicas por 
qualquer cidadao interessado em tais informagoes publicas 
(CAVALCANTE; LIMA, 2011, p. 9).

3.2 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E OUTRAS 
NORMAS

A Lei Complementar n° 101, tambem denominada de 
Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, foi promulgada em 04 
de maio de 2000, em atengao ao que dita o art. 163 da 
Constituigao Federal de 1988 (BRASIL, 2011a).

Art. 163 da Lei complementar supracitada dispoe
sobre:

I - finangas publicas;
II - divida publica externa e interna, incluida a das 
autarquias, fundagoes e demais entidades controladas 
pelo Poder Publico;
III - concessao de garantias pelas entidades publicas;
IV - emissao e resgate de titulos da divida publica;
V - fiscalizagao financeira da administragao publica 
direta e indireta;
VI - operagoes de cambio realizadas por orgaos e 
entidades da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municipios;
VII - compatibilizagao das fungoes das instituigoes 
oficiais de credito da Uniao, resguardadas as 
caracteristicas e condigoes operacionais plenas das 
voltadas ao desenvolvimento regional (BFtASIL, 2011a).

Com isso, entende-se que esta Lei Complementar 
serve para orientar as finangas publicas e a forma de 
gerenciamento dos recursos publicos pelos gestores que 
devem seguir normas, procedimentos e processos para que 
suas agoes sejam tidas como transparentes, objetivas e 
seguindo os principios legais.



Quanto a transparencia pubiica, a LRF traz varios 
instrumentos para sua promogao, os quais sao: a participagao 
popular na discussao e elaboragao dos pianos e orgamentos 
publicos -  art. 48, paragrafo unico; a disponibilidade das 
contas publicas dos administradores, durante todo o exercicio, 
para consulta e apreciagao pelos cidadaos e instituigoes da 
sociedade -  art. 49; a emissao de relatorios periodicos de 
gestao fiscal e de execugao orgamentaria -  art. 48, caput, art 
52 e art. 54 (BRASIL, 2011b).

E importante frisar que em 2009, a LRF foi alterada 
pela Lei Complementar n° 131, conhecida como Lei da 
Transparencia, que estabeleceu normas de finangas publicas 
voltadas para responsabilidade na gestao fiscal, determinando 
que a Uniao, os Estados, o Distrito Federal e os Municlpios 
demonstrem transparencia, em tempo real, com informagoes 
detalhadas sobre a execugao orgamentaria e financeira 
(EUSTAQUIO; MONTEIRO, 2010).

Tem-se ainda que uma das inovagoes trazidas pela Lei 
Complementar 131/2009 foi a obrigatoriedade de todos os 
entes da federagao manterem o chamado portal da 
transparencia, no qual e assegurada a “ liberagao ao pleno 
conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo 
real, de informagoes pormenorizadas sobre a execugao 
orgamentaria e financeira, em meios eletronrcos de acesso 
publico”, conforme estabelece a Lei de Responsabilidade 
Fiscal. De acordo com o Art. 2°, § 2°, II do Decreto n° 
7.185/2010, entende-se como tempo real ate o primeiro dia 
util subsequente a data do registro na contabilidade (BRASIL, 
2011b).

Cumpre ressaltar ainda, que nao basta que a 
informagao seja disponibilizada em tempo real, o site deve ter 
uma linguagem acessivel e uma boa navegabilidade para que 
todos possam acessar de forma facil (DOBROES; LIMA 
2011, p. 7).

Sendo assim, observa-se que o art. 73-B estabelece 
prazos para o cumprimento da exigencia da criagao dos 
portais da transparencia, estando na atuaiidade obrigados a 
mante-los a Uniao, o Distrito Federal, os Estados, todas as 
capitais e os municipios com mais de 50.000 habitantes 
(DOBROES; LIMA, 2011, p. 7).

O gestor publico que nao cumprir a determinagao legal 
sobre transparencia podera responder e sofrer as sangoes 
previstas no Codigo Penal, e as aplicaveis em razao de crime 
de responsabilidade e de improbidade administrativa, 
conforme dispoe o art. 73 da LRF (BRASIL, 2011b). 
Considerando que a criagao da Lei da Transparencia se deu 
em 2009, verifica-se que a criagao dos portais e urn desafio 
atribuido recentemente a Administragao Pubiica (DOBROES; 
LIMA, 2011, p. 7).

A Lei de Responsabilidade Fiscal expoe no artigo 48 a 
transparencia como uma obrigagao a todos os 
administradores publicos, onde devera ser dada ampla 
divulgagao, inclusive em meios eletronicos de acesso publico, 
aos pianos, orgamentos e leis de diretrizes orgamentarias; as 
prestagbes de contas e o respectivo parecer previo; o reiatorio 
resumido da execugao orgamentaria e o reiatorio de gestao 
fiscal; e as versoes simplificadas de todos estes documentos 
(BRASIL, 2000).

A LRF reforga o que esta contido na Lei n° 4.320/1964, 
com relagao aos gastos publicos, por meio dos segmentos, 
que sao: (a) Plano Plurianual (PPA), pega importante para o 
planejamento governamental, previsto no artigo 165 da CF/88, 
regulamentado pelo Decreto n° 2.829/1998, o qual estabelece 
diretrizes, objetos e metas da administragao pubiica para o 
periodo de 4 (quatro) anos; (b) Lei das Diretrizes 
Orgamentarias (LDO), que antecede a lei orgamentaria, define 
metas e prioridades de programa a serem executados pela 
administragao pubiica nas esferas administrativas; e (c) Lei 
Orgamentaria em exercicio, nao podendo ser realizada



despesa publica que nao esteja exposta no orcamento 
(CAVALCANTE; LIMA, 2011, p. 7).

Sendo assim, observa-se que a LRF:

E um conjunto de procedimentos para os 
admlnistradores publicos, com vigencia para os 
Poderes Executivo, Legislatlvo e Judiciario, na esfera 
federal, estadual e municipal. Outro parametro da LRF 
e promover juridicamente a responsabilidade social a 
partir de: (a) participagao popular na discursao e 
eiaboragao dos pianos e orgamentos; (b) 
disponibilidade das contas dos administradores, 
durante todo o exercicio, para consulta e apreciagao 
pelos cidadaos e instituigoes da sociedade; (c) emissao 
de relatorios periodicos de gestao fiscal e de execugao 
orgamentaria, iguaknente de acesso publico e ampla 
divulgagao (DOBR0ES; LIMA, 2011, p. 7).

Com isso, ve-se que a LRF conduz os gestores 
publicos a uma nova forma de gerenciamento dos recursos 
publicos, tendo por base os controles e a transparencia 
publica, legitimando o seu govemo e suas agoes.

3,3 TRANSPARENCIA COMO FATOR DE 
DESENVOLVIMENTO DA GESTAO PUBLICA

Ao se falar em transparencia se esta falando em 
desenvolvimento da gestao publica, o que sugere que uma 
nagao goza de seus direitos democraticos quando sua 
populagao esta usufruindo de caracteristicas de democracia, 
como por exemplo: liberdade individual, igualdade perante a 
lei sem distingao de sexo, raga ou credo, educagao e direito 
ao livre exercicio de qualquer trabalho ou profissao (GOMES 
2015).

Tem-se ainda na esfera de transparencia na gestao 
publica a Lei n° 8.666/1993 intitulada Lei de Licitagoes e 
Contratos, que estabelece normas gerais sobre licitagoes e

contratos administrativos pertinentes a obras, servigos, 
inclusive de publicidade, compras, alienagao e locagao no 
ambito dos Poderes da Uniao, dos Estados do Distrito Federal 
e dos Municipios (BRASIL, 1993).

De forma geral, a transparencia e o meio pelo qual se 
demonstra a lisura das atividades processadas na esfera 
publica, onde sua importancia consiste na forma de 
instrumento utilizado pela sociedade ou cidadao como 
instrumento de uso social na busca de esclarecimento e 
aplicagao dos recursos publicos em prol do bem estar da 
comunidade em que vivem. A administragao publica fora do 
controle provoca consequencias indesejaveis e a consequente 
desigualdade entre as classes sociais, que muitas vezes 
possuem interesses particulates quando estao de posse de 
recursos publicos (CAVALCANTE; UMA, 2011, p. 12).

E necessario, portanto, que a sociedade civil, 
utilizando-se dos mecanismos legais, reaja mediante 
manifestagao popular, dificultando e ate impedindo que a 
corrupgao desvie os recursos destinados a educagao 
fundamental e a educagao basica. Por essas agoes a 
sociedade assume compromissos para a promogao do bem 
estar as atuais e futuras geragoes que devem ter o direito de 
uma educagao e saude publica de qualidade (CAVALCANTE; 
LIMA, 2011, p. 12).

4 CONSIDERAQOES SOBRE O MARKETING 
INSTITUCIONAL

Ao se falar sobre marketing e importante deixar claro a 
sua importancia e utilidade no mundo empresarial e nas 
organizagoes publicas. Neste contexto, Ferreira Junior (2010, 
p. 27-28), traga a historia do marketing a partir do seculo XX, 
destacando os fatos por epoca, onde entre 1915 a 1930 
surgiram os primeiros livros escritos sobre marketing basico, 
posteriormente, nos anos 1950, surgiu o conceito de empresa



orientada para o cliente (Customer oriented enterprise) e em 
seguida, proximo aos anos 1960 deu-se inicio ao estudo do 
comportamento do consumidor, foi uma decada na qual se 
comegou a dar maior enfase ao consumidor e por fim, nos 
anos de 1990 destaca que foi uma epoca de crescimento no 
setor tecnologico, com o marketing global.

No seculo XXI, discute-se a perspectiva de teia 
interdisciplinar que se amplia com a concepgao de urn 
marketing que, segundo a Associagao Americana de 
Marketing e uma atividade que agrega valor ao produto e 
benefico para a sociedade em geral (ANDRADE, 2010, p. 19).

O marketing pode ser considerado como o processo 
de planejar e executar a concepgao, o custo, o planejamento 
e a distribuigao de ideias, criando trocas de bens e servigos 
que satisfagam os objetivos de empresas e ate mesmo de 
individuos (FERREIRA JUNIOR, 2010).

Alem disso, como lembra Andrade (2010, p. 17-18), ha 
a necessidade urgente de uma constante atualizagao em 
relagao a aspectos que envolvem o marketing, como a 
insergao do marketing no mundo digital. Atualmente, o 
consumidor passou a ser protagonista na operacionalizagao 
de midias, como os blogs, social network (redes sociais) e o 
mobile marketing.

A propaganda e tida como a arte e o conjunto de 
tecnicas, que atraves de palavras e gestos, sons e imagens, 
buscam influenciar as opinioes e as atitudes dos atores 
sociais e, assim, determinar o seu real comportamento 
(SILVA, 2013).

Dentro deste contexto, Froemming (2008, p. 15) 
destaca o Marketing Institucional que:

£ definido como aquele que nao tem como objetivo 
imediato a venda dos produtos da organizagao. Seu 
escopo e reforgar a imagem destas, auxiliando o 
posicionamento institucional. Visa a estimular atitudes e

comportamentos favoraveis nos diversos segmentos de 
publico, conseguindo seu apoio e parceria.

Portanto, verifica-se que a fungao primordial do 
marketing institucional e reforgar imagens para no futuro 
conseguir parcerias e apoios, e com isso firmar-se no 
mercado, o que tambem vale para as organizagoes publicas 
que devem reforgar sua imagem perante a sociedade, que 
atraves de um marketing institucional adequado pode valorizar 
ainda mais a instituigao e seus parceiros. Sendo assim, pode- 
se agregar a ideia de Vaz (1995, p. 59), que destaca como 
fungao primordial dos profissionais de Marketing Institucional 
o monitoramento continuo da adequagao das agoes da 
organizagao ao seu apelo ideologico, para evitar problemas 
de imagem que se reflitam nos resultados operacionais, 
economicos e financeiros.

5 METODOLOGIA

Este pesquisa e classiftcada como um estudo de caso, 
realizado na Universidade Federal de Campina Grande- 
UFCG, no Centro de Desenvolvimento Sustentavel do 
Semiarido-CDSA, localizado no municipio de Sume, na 
Paraiba. Quanto aos objetivos, a pesquisa e do tipo 
exploratorio e descritivo, tendo em vista que sua finalidade e 
de ampliar o conhecimento a respeito de um determinado 
fenomeno (ZANELLA, 2009). Sua natureza e considerada 
bibliografica, utilizando pesquisas e referenciais da area, 
documentos e artigos cientificos elaborados por 
pesquisadores, com analise documental e pesquisa de 
campo. Algumas observagoes foram feitas no diario de campo 
do pesquisador. Foi utilizada a aplicagao de questionarios 
aplicados a membros da diregao do Centro, contendo 28 
questoes sendo 19 fechadas e 09 abertas sistematicamente 
articuladas, sobre o marketing institucional do CDSA, 
expostas de forma clara e objetiva.



Este artigo visou a dimensao qualitativa e com a 
utilizagao de dados quantitativos demonstrando sua 
complementaridade, o que se caracteriza como uma 
abordagem quali-quantitativa.

Quanto a analise dos dados foi utilizado o metodo 
estatlstico descritivo, apresentando os dados e informagoes 
coletadas por meio de tabela e quadras, objetivando trazer a 
compreensao e a utilizagao das informagoes coletadas, as 
quais foram tratadas de maneira criteriosa, objetiva e 
cientlfica.

6 RESULTADOS E SUAS DISCUSSOES

De forma geral e compreendendo as respostas dos 
pesquisados tem-se que a pratica exposta nos questionarios 
reafirma o que diz Carvalho Filho (2008) quando expoe que a 
publicidade prevista na CF/88 demonstra que os atos da 
administragao publica devem merecer a mais ampla 
divulgagao possivel entre os administrados, sendo 
considerada uma forma dos gerenciados controlar a 
legitimidade da conduta dos agentes administrativos 
encarregados de lidar com os recursos publicos. Deste modo, 
o Centro busca atraves de agoes trazer a transparencia, mas 
que precisa melhorar muito tais agoes, pois transparencia nao 
e so demonstrar os dados, mas analisa-los juntamente com a 
comunidade academica e a populagao em geral.

Quanto ao marketing institucional verifica-se que a 
propaganda e considerada a arte e o conjunto de tecnicas, 
que busca com o uso de palavras e gestos, sons e imagens 
influenciarem as opinioes e as atitudes dos atores sociais, 
determinando o seu com portamento e as suas proximas 
reagoes (SILVA, 2013) e no presente estudo, verificou-se que 
o CDSA nao utiliza como deveria o seu marketing 
institucional, proporcionando perda de ganhos de sua 
imagem, o que em longo prazo pode provocar perda de

identidade do Centro, diminuigao de sua visibilidade social e 
menor concorrencia por desconhecimento de suas agoes, 
cursos, etc, fazendo com que o Centro nao se torne tao 
conhecido como deveria.

Analisando o portal eletronico do CDSA observou-se 
que este apresenta boa navegagao, pois as informagoes 
estao postas de maneira bem organizada, tendo a pagina urn 
aspecto limpo e direto, ou seja, sem muitos icones e figuras 
que sobrecarregam a visibilidade e capacidade de 
processamento dos dados. Mas seu layout nao e considerado 
de boa aparencia. Os principals itens encontrados em seu 
portal sao: recursos humanos, unidades academicas, 
telefones, documentos, cursos, institucional, servigos e links, 
dentre outros, tendo acesso direto para o envio de email a 
diregao.

As informagoes estao bem detalhadas no portal, mas 
nao e muito atualizado, o que provoca um mau uso das 
informagoes e a dificuldade de compreender o que acontece 
no Centro em tempo reai/oportuno.

De forma geral, a transparencia e o marketing 
institucional do CDSA devem ser aprimorados para atender 
todas as demandas locais, para que se tenha uma 
universidade com maiores ganhos educacionais e 
operacionais, condizentes com a nova realidade dos grandes 
centres, aumentando assim o desenvolvimento dos 
aprendizados e praticas educativas e de gestao publica.

7 CONSIDERACOES FINAIS

Diante das exposigoes feitas e contextualizagoes 
bibliograficas, verificou-se que a pouca transparencia que e 
algo ainda pouco incipiente na gestao publica do Brasil, 
tambem faz parte dos ditames do CDSA, mas que busca 
desenvolvimento em todos os seus ambitos.



A problematics do estudo foi: Quais os indicadores de 
transparency publica dos recursos do CDSA e as formas de 
marketing institucional utitizados pelo centra e verificados 
atraves do seu portal eletronico? Com isso, conclui-se que a 
transparencia ainda esta em construgao no CDSA, mas que 
se utilizam de reunioes, murais, orgamento participativo 
recentemente implantado, e na esfera do marketing nao sao 
aprimorados e tao profissionais.

O objetivo geral desta pesquisa foi analisar o 
marketing institucional e a transparencia dos recursos 
publicos do CDSA atraves de seu portal eletronico, o que foi 
feito de forma aprafundada atraves de documentos, sites, 
artigos, portal eletronico do CDSA e seus links,

Quanto aos objetivos especificos, tem-se de forma 
conclusiva que ao tratar da contextualizagao da administragao 
publica enfocando a transparencia dos recursos publicos e o 
marketing institucional os referenciais teoricos conseguiram 
explanar com prectsao estes temas, respondendo ao que o 
objetivo se propunha.

Ja com relagao ao segundo objetivo especifico que e 
demonstrar o grau de transparencia dos recursos publicos do 
CDSA atraves do seu site no recorte atual observou-se que o 
site nao esta tao atualizado e as informagoes ainda nao sao 
tao claras quanto aos gastos do CDSA.

Quanto ao terceiro objetivo especifico que expoe 
sobre a verificagao do marketing institucional do CDSA e 
quais os seus instrumentos de divulgagao entendeu-se que a 
pagina do CDSA so expoe informagoes e nao consegue 
aumentar o poder de seu marketing em sua imagem.

O CDSA cumpre parcialmente as exigencias da Lei de 
Responsabilidade Fiscal quanto a divulgagao em tempo real 
de informagoes sobre a execugao orgamentaria e financeira e 
em relagao a acessibilidade da informagao, tanto no que diz 
respeito a linguagem e a navegabilidade do site.

E por fim, apresenta-se varias sugestoes de 
melhorias na transparencia publica e no marketing 
institucional do CDSA- UFCG, as quais sao: melhor site em 
termos de cores, imagens, mais dados, tcones, mats reunioes 
com as categorias do CDSA (discentes, docentes e tecnicos- 
administrativos), mais informagoes em seus murais, na midia 
local e estadual, mais propagandas em radios e divulgagao 
em escolas, provocando maior empoderamento de todos que 
fazem parte da historia do CDSA.

Assim, entende-se que as limitagoes encontradas no 
portal do CDSA e nos indicadores de transparencia do Centro 
demonstram que ainda sao necessarios novos passos para 
uma real transparencia dos recursos publicos. No entanto, 
observa-se que vprios relatorios, debates e exposigoes 
conseguem ate certo ponto expor algum grau de 
transparencia, dat h6 necessidade de instigar o debate sobre 
a melhoria do portal e dos indicadores de transparencia 
publica.

Recomenda-se que o CDSA observe os aspectos 
deficitarios no seu portal eletronico e adote medidas para 
reduzi-los da melhor forma possivel. Sugere-se ainda que 
sejam realizados estudos futures com outros sites de Centros 
da UFCG para possibilitar a sua comparagao de forma que 
tenha determinada unificagao nas informagoes, as quais 
deverao ser mais claras, objetivas e de maior visibilidade 
social.
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