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R E S U M O 

O objetivo dessa monografia foi verificar quais as praticas de controle da Universidade 
Federal de Campina Grande estao interligadas com as recomendadas pela Federacao 
Internacional dos Contadores (IFAC). A pesquisa realizada e classificada em descritiva 
e exploratoria. Com base nos procedimentos tecnicos utilizados foi classificada como 
pesquisa de campo. O universo desse estudo foi delimitado a uma instituicao federal 
de ensino superior, a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), nos campus 
de Patos, Pombal, Sousa e Cajazeiras. A amostra do estudo era do tipo amostragem 
simples, no qual os sujeitos da pesquisa foram os diretores de cada instituicao 
responsaveis pelo planejamento e acoes referentes ao controle institucional. O 
instrumento utilizado para a coleta dos dados foi o questionario. Que por sua vez 
contemplou pontos importantes como: como e feita a prestacao de contas no campus, 
se utilizam uma administracao por resultados, se as informacdes relativas a esse setor 
e transparente, entre outros. O resultado da analise evidenciou que as praticas 
utilizadas dentro das IFES's de acordo com as recomendacoes do IFAC, sao: medidas 
para assegurar a gestao de risco; revisar e testar a estrutura de controle interno; 
solidificar o sistema de administracao financeira. De modo que, 75% dessas 
instituicoes analisadas utilizam o controle interno como meio de acao na gestao de 
risco, 50% das IFES's concordam que o controle intemo e testado e revisado 
periodicamente dentro da instituicao. No entanto, identificou algumas praticas de 
controle que necessitam aprimoramento dentro das IFES's e que nao estao seguindo 
os regulamentos da IFAC, entre elas: compor o comite de auditoria; melhorar a politica 
de recrutamento e treinamento; e elaborar o orcamento de fluxo de caixa. Identificando 
que, 75% dessas instituicoes deixam a desejar por nao realizarem uma auditoria 
interna e apenas 25% das IFES's tern politicas adequadas de recrutamento e 
treinamento. Diante disso, o estudo evidenciou que a proposta de adaptacao as 
praticas de controle do IFAC devem ser ajustadas as caracteristicas do sistema 
administrative da UFCG. Sendo que as praticas pendentes de aprimoramento, caso 
sejam regularizadas, podem ajudar na reducao da assimetria entre os interesses do 
agente e do principal. 

Palavras Chave: Gestao Publica, IFES, Praticas de Govemanca. 



A B S T R A C T 

The objective of this monograph was to verify which the practices of control of the 
Federal University of Campina Grande (UFCG) they are interconnected with the 
recommended ones for the International Federation of the Accountants (IFAC). The 
fulfilled inquiry is classified in descriptive and exploratory. On basis of the technical 
used proceedings it was classified like field work. The universe of this study was 
limited to federal institution of higher education, the Federal University of Campina 
Grande (UFCG) the campus of Patos, Pombal, Sousa and Cajazeiras. The sample of 
the I study was of type sampling single, on which the subjects from research have been 
the wardens of each institution responsible at planning & actions concerning the control 
institutional. The instrument used for collection of data it was the questionnaire. What 
for his time contemplated important points like: since the accounts rendered are done 
in the campus, they use an administration for results, if the relative informations to this 
sector it is transparent, between others. The test result showed that the practices used 
within the IFES's according to the recommendations of the IFAC, are measures to 
manage risk, review and test the internal control structure; solidify the financial 
management system. In order to what, 75% of that institutions analyzed uses the 
screening in as the means of act on administration of risk , 50% from the IFES's 
agrees what the screening in is tester and revise periodically inside from institution and 
100% of the directors they affirmed own a system solid inside from organization. 
However, it identified some control practices that need improvement within IFES's who 
are not following the regulations of IFAC, including: writing the audit committee, to 
improve the recruitment and training policy, and establish the budget cash flow. 
Identifying that 75% of these institutions falls short by not performing an internal audit 
and only 25% of IFES's has appropriate policies for recruitment and training. Thus, the 
study showed that the proposed adaptation control practices of IFAC should be 
adjusted characteristics of the administrative system of UFCG. Since the practice 
pending improvement, if settled, could help reduce the mismatch between the interests 
of the agent and leader. 

Key Words: Public Management, IFES, Governace of Practice. 
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1 INTRODUQAO 

A administragao publica brasileira tem, nas ultimas decadas, passado por um processo 

de transformagao, proporcionando a descentralizacao, que tem sido uma estrategia 

comum dos quais, favorece a transferencia de poder, recursos e atribuigoes para os 

governos locais. 

Esse novo contexto e a transformacao do foco de interesse da administragao publica 

de processes para resultados, favorecendo a enfase nos aspectos de planejamento e 

controle, visando a utilizagao otima dos recursos pubiicos. Tal fato, aliado ao maior 

acesso a fontes de informagoes pela populagao, representa condigoes essenciais para 

tomada de decisoes dos gestores. 

Com a transformagao da administragao publica as instituigoes publicas necessitam a 

cada dia trabalhar para aumentar o grau de accountability, integridade e transparencia 

na sua gestao. Os gestores, como responsaveis pelo bom desempenho da instituigao, 

precisam permanentemente aprimorar a geragao de informagoes Claras para que a 

populagao, o cliente final, possa efetivamente acompanhar o desempenho do orgao. 

Acima de qualquer prestagao de contas existem principios de governanga publica que, 

segundo o IFAC, deveham regular a vida publica: abnegacao, integridade, 

objetividade, responsabilizagao, transparencia, honestidade e iideranca, sendo os 

mesmos definidos e baseados nas obrigacoes do setor publico. 

O secretario de Gestao do Ministerio do Planejamento defende um novo modelo de 

governanga publica, baseada na participacao da sociedade na formulacao, 

implantacao e avaliacao de pollticas publicas (VIANA, 2009). 

Alem desses pressupostos quanto as informagoes e os principios relacionados acima, 

existe a necessidade da busca da qualidade na prestagao dos servigos, no sentido de 

melhor atender a sociedade. Todas essas necessidades poderao ser concretizadas 

com uma estrutura de controle que minimize os riscos envolvidos no processo, 

levando ao gerenciamento eficaz da instituigao. 
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1.1 Justif icative e Problematica 

A importancia do tema governanca no setor publico pode ser avaliada pelo crescente 

numero de iniciativas governamentais nessa area em todo o mundo, na ultima decada 

e pelo espago que o tema vem ganhando na literatura especializada. O controle do 

desempenho e imprescindivel a gestao publica contemporanea. No entanto, as vezes 

e mais facil encontra-lo nos textos que nas praticas organizacionais (LONGO 2003). 

Dessa forma, entende-se que a Organizacao Publica e um sistema formalmente 

estruturado que necessita ser efetivo e eficiente na gestao dos seus recursos publicos, 

por promover o desenvolvimento economico do pais. Observa-se com isso, o novo 

modelo de gestao publica, em que a acao esta centrada na avaliagao de desempenho 

dos servicos prestados (SLOMSKI, 2003). 

Nesse aspecto, existe a necessidade de um sistema de informagoes que oriente o 

gestor, ja que ha dinheiro a ser gerenciado e despesas a serem realizadas, orcamento 

a serem preparados e observados e a obrigacao de usar os recursos sabiamente 

(HORNGREN et. ai., 2004 apud ALMEIDA - 2005). Necessita-se, entao, de uma 

adoccio as novas praticas de controle sobre os recursos disponibilizados pelo 

Governo. Uma vez que, entende-se que a utilizacao dessas praticas pode contribuir 

para uma melhor gestao publica e como consequencia, gerar novas oportunidades 

para a qualidade do ensino superior. 

Assim, questoes como a nova contabilidade do setor publico se tornam cada vez mais 

valorizadas e necessarias, para que possa haver uma maior adocao de praticas de 

boa governanga nas instituigoes publicas. Visto a importancia de haver maior 

eficiencia e eficacia nos servicos prestados, alem de um melhor desempenho nos seus 

relatorios internos e externos, para que sejam confiaveis e transparentes 

O estudo nos campi da UFCG se torna relevante, pois a universidade tornou-se um 

modelo de estruturagao da educagao, e nada melhor que estudar as praticas de 
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govemangas adotadas pela mesma, pois e a base de informagao e formagao da 

Sociedade. 

A referente pesquisa busca contribuir para as geragoes de informagoes aos gestores 

sobre o controle da instituigao, fazendo com que os mesmos consigam realizar tomada 

de decisoes melhorando cada vez mais a sua administracao. 

Diante da necessidade que a sociedade possui de ter instituicoes publicas voltadas ao 

bom atendimento do cidadao, apresenta-se o seguinte problema de pesquisa: Quais 

as praticas de governanga corporativa da UFCG nos campi do Sertao estao 

relacionadas as melhores praticas de governanga emit idas pela Federagao 

Internacional dos Contadores? 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo Geral 

Relacionar quais as praticas de governanga corporativa recomendadas pelo IFAC que 

sao adotadas na percepgao dos diretores da UFCG nos campi do sertao da Paraiba. 

1.2.2 Objetivos Especificos 

• Descrever as praticas de controle emitidas pelo IFAC; 

• Relacionar as praticas de controle utilizadas pela UFCG com as emitidas 

pelo IFAC; 

• Identificar as praticas de controle utilizadas pela UFCG. 
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1.3 Metodologia 

1.3.1 Objetode Estudo 

De acordo com o site da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), ela 

possui personalidade juridica de direito publico, criada pela Lei n°. 10 419, de 09 de 

abril de 2002. Iniciou suas atividades a partir do desmembramento da Universidade 

Federal da Paraiba - UFPB. Passam a integrar a UFCG, sem solucao de 

continuidade, independente de qualquer formalidade, as unidades e respectivos 

cursos, de todos os niveis, atualmente integrantes dos campi de Campina Grande, 

Patos, Sousa, Cajazeiras, Pombal, Cuite e Sume. 

Seu quadro e formado prioritariamente por profissionais graduados. Ao longo do 

tempo a estrutura e o perfil da instituicao foram se modificando, por pressdes da 

sociedade e por pressoes internas. 

A abertura de novos cursos, a interiorizagao da universidade e a capacitacao do corpo 

docente modificaram sobremaneira a, sua forma de ser. As informagoes do relatorio 

de gestao relatam que a instituigao possui 09 (Nove) Centros em toda a universidade 

situados nos referidos Campi: Campus de Campina Grande-PB CCT,CH, CCBS, 

CTRN, Campus de Cajazeiras- CFP, Campus de Sousa CCJS, Campus de Patos, 

CSTR, Cuite- CED, Pombal- CCTAA Sume - CDSA. 

No municipio de Patos, situa-se o CSTR (Centra de Saude e Tecnologia Rural), cuja 

importancia, para a regiao semiarida, esta diretamente relacionada com os cursos de 

graduagcio que funcionam no ambito de sua atuagao - Engenharia Florestal, Medicina 

Veterinaria, Odontologia, Licenciatura em Ciencias Biologicas, alem dos Cursos de 

Pos-graduacao: Lafo Sensu em Educacao Ambiental e Sustentabilidade, Saude 

Publica, Reproducao de Ruminantes e os Stricto Sensu, Mestrado em Ciencias 

Florestais, Mestrado em Zootecnia e Mestrado e Doutorado em Medicina Veterinaria. 

E conveniente destacar ainda a sua infra-estrutura o Centra ocupa uma area de 12,5 
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ha, o Hospital Veterinario uma area de 11,5 ha, alem de duas fazendas experimental 

com 250 e 180 ha, cada. 

O CCTA (Centro de Ciencias e Tecnologia Agro alimentar), na cidade de Pombal, 

seria outro patrimonio academico a ser incorporado a nova universidade. Este campus 

esta localizado na microrregiao de Catole do Rocha, Pianco e Sousa, sendo um 

municipio polo do Sertao Paraibano. £ constituida pelo rio Pianco e Piranhas, 

potencial que justifica a existencia, neste campus, de cursos concentrados na area de 

tecnologia e ciencias da terra, em atencao a producao leiteira e a criacao de ovinos na 

regiao, que e destaque nacional como criadora da raca Santa Ines, com potencial 

genetico diferenciado em exposicoes nos imbitos regional e nacional. 

Em Souza, a 53 km de Pombal, esta situado o CCJS (Centro de Ciencias Juridicas e 

Sociais). Este Centro tem origem na Faculdade de Direito de Sousa, criada em 1° de 

maio de 1971, administrada pela FundacSo Padre ibiapina, de acordo com o convenio 

assinado com a Prefeitura Municipal da cidade, responsavel pelo funcionamento do 

Curso de Direito. Em 11 de dezembro de 1979, foi criada a Fundacao de Ensino 

Superior de Sousa, pela Resolucao n°. 385/79, passando as instalacdes fisicas e o 

curso de Direito a fazerem parte da Universidade Federal da Paraiba. 

Em Cajazeiras esta situado o CFP (Centro de Formacao de Professores), esta cidade, 

ao longo de sua historia, foi se consolidando como importante polo regional de 

educagao, saude, comercio, comunicacao, arte e cultura, com elevado potencial para, 

desenvolver conjuntos de acoes capazes de contribuir para minimizar, em busca de 

superacao, as serias distorcoes sociais e economicas que caracterizam a historia 

politica e social dessa regiao sertaneja. 

No que se refere aos Programas Stricto Sensu, estes vem se consolidando ao longo 

dos ultimos anos, avancando em qualidade que e um dos maiores objetivos presente 

em todos os Programas que sao oferecidos a comunidade. 

Na metodologia foram abordados os aspectos utilizados na consecucao do trabalho 

exposto, englobando a descricao do universo amostral, da tipologia e da natureza da 

pesquisa e dos procedimentos de analise de dados. Para Andrade e Rossetti (2009, p. 
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109), "metodologia e o conjunto de metodos ou caminhos que sao percorridos na 

busca do conhecimento". 

1.3.2 Classif icacao da Pesquisa 

A pesquisa realizada e classificada quanto aos objetivos, como pesquisa descritiva e 

exploratoria. Descritiva porque busca descrever as caracteristicas de determinada 

populagao ou fenomeno, bem como descobrir ou verificar a existencia de associacoes, 

relagoes entre variaveis (GIL, 2002). Que nesse estudo, pretende-se descrever as 

melhores praticas de governanga recomendadas ao setor publico pelo IFAC, buscando 

verificar se tais praticas, em especial as relacionadas ao controle, que foram adotadas 

pela IFES, UFCG estudada. 

Koche (1997), em sintonia com Gil (2002), aborda o emprego da pesquisa exploratoria 

para situacoes que ainda nao apresentam um sistema de teorias e conhecimentos 

desenvolvidos. Segundo Gil (2002, p. 12) u e necessario desencadear um processo de 

investigacao que identifique a natureza do fenomeno e aponte as caracteristicas 

essenciais das variaveis que se deseja estudar". 

A pesquisa classifica-se, com base nos procedimentos tecnicos utilizados como 

pesquisa de campo e um estudo de caso. E, a pesquisa de campo, que conforme 

Gonsalves (2007) esse tipo de exame estuda um caso particular, ajudando na analise 

dos objetivos do trabalho. 

Gil (2008) descreve um estudo de caso como sendo um estudo profundo e exaustivo 

de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado 

conhecimento. O autor diz que essa modalidade de pesquisa e amplamente utilizada 

nas ciencias sociais e biomedicas e que seus resultados, principalmente na area de 

biomedicas, sao apresentados em aberto, ou seja, na condicao de hipoteses, nao de 

conclusoes. 

Ainda quanto aos procedimentos tecnicos, foi feito tambem uma revisao bibliografica 

na construgao do quadro teorico do presente estudo com relagao a conceitos inerentes 

a tematica. Martins e Lintz (2000) manifestam que a pesquisa bibliografica busca 
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conhecer e analisar as c o n t r i b u t e s cientificas sobre determinado tema. Procura 

explicar e discutir um tema ou problema com base em referencias teoricas publicadas 

em livros, revistas e periodicos. 

Quanto a abordagem do problema, para esclarecer os pontos investigados, utilizou-se 

a pesquisa qualitativa que permite analisar e identificar os principals aspectos do 

objeto estudado. Gonsalves (2007) explica que, esse tipo de pesquisa preocupa-se 

com a compreensao e a interpretacao dos fatos. Uma vez que a selecao de cada 

elemento depende do julgamento do pesquisador, sendo nao aleatoria. 

1.3.3 Universo e Amostra 

O universo desse estudo foi delimitado a uma instituicao federal de ensino superior 

atuante no estado da Paraiba, a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) 

que e composta por 07 campi distribuidos pelo Estado. 

A amostra do estudo foi do tipo simples, nao aleatoria e por acessibilidade, tendo em 

vista a viabilidade da pesquisa no que se refere a coleta dos dados, sendo 

representada por 4 (quatro) unidades da UFCG, atraves dos Campi: Patos; Pombal; 

Sousa; Cajazeiras. 

Segundo (Malhota, 2006) a amostragem por Conveniencia consiste em uma tecnica 

de amostragem nao probabilistica que procura obter uma amostra de elementos 

convenientes. 

A selecao das unidades amostrais e deixada a cargo do entrevistador. Neste estudo, o 

questionario foi dirigido aos diretores dos Campi (sujeitos da pesquisa), responsaveis 

pelo planejamento e acoes referentes a governanca da instituicao, alem do controle 

interno e treinamento das unidades. 

1.3.4 Coleta de Dados 
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O instrumento utilizado para a coleta dos dados foi o questionario fechado, que e o 

instrumento mais utilizado em pesquisa qualitativa. Nao e apenas um formulario ou um 

conjunto de questoes listadas sem muita reflexao; e um instrumento de coleta de 

dados que busca mensurar alguma coisa (ROESCH, 1996). 

Foi utilizada na pesquisa a escala de Likert que "e uma escala amplamente utilizada 

que os entrevistados indiquem um grau de concordancia ou discordancia com cada 

uma de uma serie de afirmacoes sobre o objeto de estimulo" (MALHOTRA, 2006, p. 

264). Dessa forma, foram disponibilizadas aos diretores questoes que tiveram opcoes 

de respostas como: Concordo; Nao Concordo, nem Discordo; Discordo, em algumas 

questoes apresentadas e em outras questoes a possibilidade de responder Sim ou 

Nao. 

Os questionarios foram aplicados entre os meses de Janeiro a marco do mesmo ano. 

Diante disso, o questionario foi elaborado contendo criterios para investigar na gestao 

publica, abordando os seguintes aspectos: 

S se as informagoes relativas a esse setor e transparente; 

s se existe integridade com relagao ao interesse publico; 

/ s e a gesta.0 realizada e de risco; 

/" se possui auditoria e controle interno; 

V quais os procedimentos utilizados no orgamento; 

V qual o sistema de administracao financeira; 

s se utilizam treinamentos com os servidores; 

S como e feita a prestagao de contas no campus; 

S se utilizam uma administracao por resultados. 

E assim, relacionar essas praticas com as recomendas pelo IFAC, entre elas: 

s Padroes de comportamento; 

/ Estruturas e processo organizacionais; 

S Controle; 

/ Geracao de relatorios externos; 

S Eficacia e eficiencias das operagoes; 

s Prestagao de contas; 

S Transparencia. 
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1.3.5 Analise de dados 

Logo apos a coleta de dados a fase seguinte da pesquisa e a de analise dos mesmos. 

Segundo Gil (2008) a analise tem como funcao organizar e sumariar os dados de 

forma tal que possibilitem o fornecimento de respostas ao problema proposto na 

investigacao. 

Na analise, o pesquisador entra em maiores detalhes sobre os dados decorrentes do 

trabalho estatistico, a fim de conseguir respostas as suas indagacoes, e procura 

estabelecer as relacoes necessarias entre os dados obtidos e as hipoteses formuladas 

(LAKATOS, 2010). 

O processo de analise utilizado na pesquisa foi a tabulacao feita atraves de programas 

eletronicos com representacao dos dados em tabelas quadros e graficos. Tabulacao e 

o processo de agrupar e contar os casos que estao nas varias categorias de analise. 

(GIL, 2008). 
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2 R E F E R E N C I A L T E O R I C O 

2.1 Administracao Publica 

Administragao publica e todo o aparelhamento do estado, preordenado a realizagao de 

seus servicos, visando a satisfagao das necessidades coletivas (KOHAMA, 2008). 

Na ligao de Jund (2006), a Administracao Publica, de maneira objetiva, pode ser 

conceituada como o conjunto de atividades desenvolvidas pelo Estado com o fim de 

promover o bem publico, a consecugao dos interesses coletivos. Subjetivamente, de 

outro lado, a Administragao Publica compreende todos os entes, politicos e 

administrativos, que tem a missao de executar as agoes concretas que viabilizem o 

alcance da finalidade maior da atividade administrativa, e dizer, o interesse publico. 

Nesse diapasao, a Administragao Publica abarca todo o aparelhamento a disposigao 

do Estado para que este, efetivamente, de efetividade as politicas publicas 

previamente definidas. 

2.1.2 Administragao Publica Gerencial 

Algumas caracteristicas basicas definem a administragao publica gerencial, pois e 

orientada para o cidadao e para a obtengao de resultados; pressupoe que os politicos 

e os funcionarios publicos sao merecedores de um grau limitado de confianga; como 

estrategia, serve-se da descentralizacao e do incentivo a criatividade e a inovacao; o 

instrumento mediante o qual se faz o controle sobre os gestores publicos e o contrato 

de gestao (PEREIRA, 1998). 

Enquanto a administracao publica burocratica se concentra no processo, em definir 

procedimentos para contratagao de pessoal; para compra de bens e servicos; e em 

satisfazer as demandas dos cidadaos, a administracao publica gerencial orienta-se 

para resultados. A burocracia concentra-se nos processos, sem considerar a alta 

ineficiencia envolvida, porque acredita que este seja o modo mais seguro de evitar o 
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nepotismo e a corrupcao. Os controles sao preventivos, vem a priori. Entende, alem 

disto, que punir os desvios e sempre dificil, se nao impossivel; prefere, pois, prevenir 

(PEREIRA, 1998). 

2.1.2.1 Principios 

Em qualquer area do conhecimento, os principios orientam a organizacao do 

respectivo sistema, consubstanciando-se em sua ideia central, dotando-o a logica e 

coerencia e, sobretudo, proporcionando a solidez necessaria ao desenvolvimento do 

mesmo. S«io, portanto, a pedra fundamental, o alicerce, e estabelecem as premissas 

basicas do sistema. 

No que concerne a Administracao Publica, a Constituicao Federal, em seu art. 37, 

caput (BRASIL, 1988), elenca, explicitamente, um conjunto de principios fundamentals 

informadores que deverao balizar toda a atividade administrativa, de obrigatoria 

observancia por todos os poderes, em todas as esferas de governo. Sao eles: 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiencia. 

E imperioso frisar que, ao seguir inteiramente os principios fundamentals dispostos na 

CF/88, o gestor publico estara, consequentemente, protegendo o interesse publico e 

proporcionando o bem da coletividade. Veja-se o posicionamento do Supremo Tribunal 

Federal: "seu cumprimento (dos principios fundamentals) faz-se num devido processo 

legal, vale dizer, num processo disciplinado por normas legais. Fora dai, tem-se 

violacao a ordem publica, considerada esta em termos de ordem juridico-

constitucional, juridico-administrativa e juridico-processuat" (Pet 2.066-AgR, Rel. Min. 

Carlos Velloso, DJ 28/02/03). 

Visando a expressao da lei tem-se o dever de obediencia "aos principios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiencia" (CONSTITUIQAO 

FEDERAL de 1988). No rol dos impostos pela moral administrativa podem ser 

enquadrados dois principios fundamentals e que decorrem da assinalada bipolaridade 

do Direito Administrative - liberdade do individuo e autoridade da Administracao - sao 

os principios da legalidade e da supremacia do interesse publ ico sobre o 
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particular, que nao sao especfficos [...], no entanto, sao essenciais, porque, a partir 

deles, constroem-se todos os demais. (Dl PIETRO, 2007 apud DINIZ, 2006, p.6). 

Ligado ao principio da supremacia do interesse publico tem-se ainda da 

indisponibilidade do interesse publico, pregando que, por estarem no poder na forma 

de representantes do povo, os administradores nao possuem o direito de abdicar dos 

interesses publicos, visto que, estes nao pertencem a eles e sim a coletividade. 

Assim, por nao poder dispor dos interesses publicos cuja guarda Ihes sao atribuidos 

por lei, os poderes atribuidos a Administracao tem o carater de poder-dever; sao 

poderes que ela nao pode deixar de exercer, sob pena de responder pela omissao [...]. 

Cada vez que ela se omite no exercicio de seus poderes, e o interesse publico que 

esta sendo prejudicado. (Dl PIETRO, 2007 apud DINIZ, 2006, p. 6 1 , grifo da autora). 

A seguir, consigna-se um breve comentario acerca de cada um dos referidos 

principios: 

V Legalidade - Determina ao administrador publico que paute seus atos pelos 

limites legais, agindo em conformidade com a lei e fazendo estritamente o que 

esta prescreve (MELLO, 2008). 

/ Impessoalidade - Conforme a o principio fundamental da impessoalidade, o 

gestor publico deve conduzir-se de modo a alcancar o interesse publico. Tal 

acepcao, consoante Alexandrino e Paulo (2007), confunde-se com o principio 

da finalidade administrativa. Outra interpretacao pode ser dada a 

impessoalidade: neste caso, tal ditame funcionaria como uma vedacao, 

proibindo a vinculacao da pessoa do administrador a atividade da 

Administracao. 

•/ Moralidade - Indica a conduta etica e proba como vetor dos atos 

administrativos. A conduta do administrador deve ser nao apenas legal, mas 

legitima. Ao fugir dessa determinacao, o responsavel incorre em improbidade 

administrativa, nos termos do § 4° do art. 37 da CF/88. 

• Publicidade - Apenas com a publicidade os atos de govemo ganham eficacia 

externa. Conquanto existam excecoes, e regra geral a publicacao oficial dos 

atos administrativos. Esse pressuposto ganha maior importancia quando se 
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admite que, apenas a partir da transparencia, ocasionada pela publicidade, e 

que se pode mover a engrenagem dos meios de controle constitucionalmente 

previstos e garantidos. Varios dispositivos legais existem para dar efetividade 

ao mandamento constitucional, entre eies, a Lei Complementar n° 101/2000 

(Lei de Responsabilidade Fiscal) (BRASIL, 2000), que valoriza a acao 

planejada e transparente da Administracao Publica. 

/ Eficiencia - Incluida no corpo da Constituicao Federal por meio da Emenda 

Constitucional n° 19/1998, o principio da eficiencia expressa, com perfeicao, o 

espirito da Reforma do Aparelho do Estado, idealizada pelo entao titular do 

extinto Ministerio da Administracao e Reforma do Estado - MARE, Bresser 

Pereira. A eficiencia visa imprimir maior qualidade ao servico publico, 

aproximando-se, conceitualmente, da economicidade. 

Para que o Estado Democratico de Direito, enraizado no artigo 1° da carta 

constitucional da Republica Federativa do Brasil, seja efetivado, devem os 

administradores seguir, ao menos, os principios basicos que norteiam a Administragao 

Publica, nao podendo de eles desviar-se, visto que os fins da Administracao 

consubstanciam-se, [...], na defesa do interesse publico, assim entendidas aquelas 

aspiracdes ou vantagens licitamente almejadas por toda a comunidade 

administrada, ou por uma parte expressiva de seus membros. (GRANJEIRO, 2005, 

p. 16). (grifo nosso). 

2.1.3 Controle da Administracao Publica 

Dentre as inumeras definicoes conceituais, merece amparo aquela que entende o 

controle como o ato de verificar a execucao de determinada atividade, cotejando-a 

com seus objetivos preestabelecidos, bem assim as normas e principios que a 

orientam. Nessa linha, a cartilha Controle, elaborada pela Controladoria-Geral da 

Uniao (2008, p. 16), traz a definicao: "Controlar significa verificar se a realizacao de 

uma determinada atividade nao se desvia dos objetivos ou das normas e principios 

que a regem". 
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O Estado Democratic© de Direito consagrado pela Constituicao da Republica 

Federativa do Brasil tem como corolario o efetivo controle sobre a Administracao 

Publica, com a maior amplitude possivel. Justifica-se tal assertiva a partir da 

constatacao de que o povo, como parte do Estado, e titular de todo o poder e 

verdadeiro possuidor da res publica. 

A Administracao publica, desse modo, e apenas gestora do patrimonio publico, que 

nao Ihe pertence. Deve, entao, garantir a supremacia do interesse publico e a 

indisponibiiidade deste, bem como promover meios de prestagao de contas 

(accountability) a sociedade, modelando suas agoes a transparencia (disclosure) 

necessaria. 

Logo, accountability e disclosure sao valores essenciais e obrigatoriamente presentes 

num governo democratico. A prestagao de contas foi, inclusive, elevada ao patamar de 

principio constitucional sensivel, pela Carta de 1988, ou seja: sua inobservancia 

acarreta "a sancao politicamente mais grave existente em um Estado Federal, a 

intervencao na autonomia politica" (MORAES, 2003, p.271). 

Percebe-se a acentuada importancia da figura do controle e seus agentes no cenario 

da Administracao Publica. Dentre os quais, na literatura, ha uma variada classificagao 

que alberga as inumeras formas pelas quais se exerce o controle da Administragao 

Publica. E especialmente relevante a divisao do controle quanto a origem, explicitada 

por Mello (2008). 

2.1.3.1 Controle Interno 

Trata-se da forma de controle realizada por orgaos integrantes da propria estrutura do 

Poder controlado, a exemplo da atividade desenvolvida pela Controladoria-Geral da 

Uniao, integrante da estrutura do Poder Executivo e que funciona como orgao central 

dos Sistemas de Controle Interno do citado Poder. 
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No primeiro caso, importam citar a Sumula n° 473 do Supremo Tribunal Federal que, 

expressamente, reconhece o poder de autotutela da administragao, nos seguintes 

termos: 

A Administracao pode anular seus prOprios atos, quando eivados de 
vicios que os tornam ilegais, porque deles nao se originam direitos; 
ou revoga-los, por motivo de conveniencia ou oportunidade, 
respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a 
apreciacSo judicial. 

Percebe-se o dever que tem o administrador, quando diante de atos ilegais ou 

contrarios ao interesse coletivo: de oficio, ou mediante provocagao, o gestor publico 

devera adotar as medidas saneadoras da situacao, anulando ou revogando atos 

administrativos. 

O controle interno, sob o aspecto do controle de gestao, encontra suporte 

constitucional no art. 74 da Constituicao Federal (BRAS1L, 1988), conforme se segue: 

Art. 74. Os Poderes Legislative Executivo e Judiciario manterzio, de 
forma integrada, sistema de controle interno com a fmalidade de: 
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no piano plurianual, a 
execucao dos programas de governo e dos orcamentos da Uniao; 
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto a eficacia e 
eficiencia, da gestao orgamentaria, financeira e patrimonial nos Orgaos 
e entidades da administracao federal, bem como da aplicagao de 
recursos publicos por entidades de direito privado; 
III - exercer o controle das operagoes de credito, avais e garantias, 
bem como dos direitos e haveres da Uniao; 
IV - apoiar o controle externo no exerefcio de sua missao institucional. 

Com a leitura entende-se melhor o sistema de controle interno, na estrutura politico-

administrativa do pais. Entre a visao do planejado e executado, no que concerne as 

metas definidas nos instrumentos legais de planejamento, bem como a avaliacao da 

gestao, sob os prismas da legalidade e eficiencia, alcam o controle interno a patamar 

notavel no ambito da estrutura do poder no qua! esta inserto. 

A medida que atua no controle da gestao, apontando gargaios e eventuais melhorias 

passiveis de implementacao, o sistema de controle interno funciona como auxiliar do 

Executivo na busca por alternativas que venham a promover o alcance dos objetivos 

tragados, em beneficio da sociedade. 
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2.1.3.2 Controle Externa 

O controle externo caracteriza-se pela presenca de um orgao controlador alheio a 

estrutura do Poder controlado. Tal controle e pressuposto da harmonia entre os 

Poderes, que se limitam e democratizam pelo sistema de freios e contrapesos [checks 

and balances). A Constituicao Federal, em seu art. 70, caput (BRASIL, 1988), concede 

a titularidade do controle externo ao Congresso Nacional. Analogamente, nos demais 

entes federativos, o Poder Legislativo e detentor desse importante encargo de fiscal da 

Administragao Publica. A atribuigao do controle externo da Administragao pelo 

Legislativo deriva do fato de ser este o Poder autorizador das despesas publicas 

(controle politico), por meio da aprovacao da Lei Orgamentaria. 

Alem da vertente politica, o controle externo alberga o controle tecnico, que abrange a 

fiscalizacao contabil, orgamentaria e financeira, exercido com o auxilio dos Tribunais 

de Contas, em cada ente federativo. Frise-se, aqui, a ampla lista de jurisdicionados 

que, por mandamento constitucional, estao obrigados a prestar contas: qualquer 

pessoa, fisica ou juridica, publica/privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou 

administre bens, dinheiros ou valores publicos ou peios quais a Uniao responda, ou 

que, em nome desta, assuma obrigagao de natureza pecuniaria. 

Especialmente, com relagao aos municipios, a Constituigao regulamentou de maneira 

peculiar o exercicio do controle externo, na materia de julgamento das contas do chefe 

do Poder Executivo: em tais entes, o parecer do Tribunal de Contas competente so 

deixara de prevalecer mediante o voto de dois tergos dos membros da camara 

municipal. Trata-se de salutar dispositivo que busca, em sua essencia, evitar a que a 

cooptacao do Legislativo pelo Executivo municipal possa interferir no julgamento 

politico das contas de gestao municipal (BRASIL, CF 2011). 

2.1.3.3 Controle Social 

Baseado no entendimento do Tribunal de Contas da Paraiba, o controle social pode 

ser entendido como a fiscalizagSo, monitoramento e controle da Gestao Publica 
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exercidos diretamente pelo cidadao e pela sociedade civil. Segundo Castro (2007, p. 

118): 

Desde o advento do Estado Social e Democratico de Direito, 
constatou-se a necessidade do estabelecimento de mecanismos de 
controle que possam ser exercidos por agentes que estejam fora da 
estrutura administrativa e que sejam, por assim dizer, totalmente 
desvinculados e imparciais em reJagao a atividade que sera objeto do 
controle. 

Nesse contexto, em que ha diversos interesses publicos, percebe-se que o principal 

agente desse controle e a prdpria populacao, pois existe a presenca de varios 

segmentos da sociedade nas decisoes de Estado, o que vem a compor uma forma de 

garantir o direito de tornar o Estado efetivamente publico e desempenhando o controle 

social. 

Dessa forma, ao se pensar em controle social e na participacao da populacao, esta 

pensando na relacao entre Estado e Sociedade Civil. Que por sua vez, entende-se 

que sao tomadas as lutas sociais que podem produzir o consenso sobre a 

necessidade de desenvolver politicas publicas universais (SOUZA FILHO, 2007). 

Diante disso, o Controle Social pode ser definido como um orgao disposto pelo eleitor 

para que se permita a atuacao da sociedade no controle das acdes do estado e dos 

servidores publicos, utilizando-se de qualquer uma das vias de participacao 

democratica (CASTRO, 2007). De acordo com Souza Filho (2007), o controle social 

esta reiacionado a agilidade e possibiiidade da sociedade de participar da criacao, 

discussao e fiscalizacao de politicas publicas, lutando por um projeto social. 

Observa-se que a participacao do cidadao no controle social torna-se um luta por um 

projeto democratico da sociedade, por envolver movimentos sociais organizados que 

interferem nas politicas sociais publicas, passando a ter um controle sobre as acdes e 

gastos publicos. 

£ neste espaco permeado por incoerencia que se insere os Conselhos Gestores, que 

segundo Belo (2007), vem esbocar a oportunidade das classes menores defenderem 

seus interesses, influenciando e controlando atraves das seus atos os caminhos 

estatais. No entanto, a autora ainda explica que em contrapartida do que os 
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movimentos sociais procuram, esses conselhos podem se estabelecer em 

instrumentos para a construcao de falsos consensos em tomo de decisoes do 

governo, no intuito de eliminar os gastos sociais. 

Diante do exposto, entende-se que o controle social pode ser feito atraves de politicas 

publicas com a participacao de todas das classes sociais, com a intencao de obter dos 

seus interesses. 

2.2 Gerenciamento de G e s t a o Publ ica por Resu l tados 

No Brasil, assim como na America Latina, a avaliacao de resultados adquiriu especial 

importancia quando instituicoes como o Banco Mundiai e o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) passaram a fomenta-la na implementacao de reformas no 

servico publico. Segundo Santos e Cardoso (2001, p. 51): 

No diagnOstico inicial: a partir do cenario em que se encontra, definir 
as diretrizes para a formulacao do tipo de politica publica necessario. 
No processo decisorio: apresentar alternativas de acao, avaliando 
custos e beneficios das politicas publicas adotadas, ajudando a 
identificar o que funciona e o que nao funciona. Durante a 
implementacao: o monitoramento dos resultados obtidos ao longo do 
processo permite que o gestor "pitote" a politica, efetuando os ajustes 
que se facam necessarios, devido a mudancas no cenario. Ao 
termino da politica, avaliam-se os resultados obtidos, em relacao ao 
que se esperava inicialmente. 

De acordo com Correa (2007) a gestao publica por resultados foi, assim, desenvolvida 

como uma estrategia que tem inicio no momento do planejamento estrategico e vai ate 

o processo de feedback das politicas publicas, podendo ser considerada uma pratica 

de boa governanga e desenvolvimento institucional, respeitando principios da 

distribuicao eficiente de recursos publicos e accountability. 

Alcancar uma boa pratica de gestao publica por resultados n3o implica somente a 

implementacao de mecanismos de avaliacSo institucional. A gestao publica por 

resultados e viabilizada por diversos mecanismos gerenciais, comecando pelo 

planejamento estrategico das acdes governamentais — sejam elas organizadas em 
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projetos ou programas; ampliacao da flexibiiidade gerencial; desenvolvimento de 

indicadores de desempenho; e, por fim, a avaliacao de desempenho, que alem da 

medicao das metas estabelecidas, fornece subsidios para retroalimentacao de 

informacoes para o desenvolvimento de futuras metas gerenciais (CORREA, 2007). 

A importancia da gestao publica por resultados reside na importante distincao entre 

produtos e resultados, ou seja, entre outcomes e outputs. Os orgaos e entidades 

publicas utilizam insumos financeiros, humanos e materials para a producao de bens e 

servicos (produtos), destinados a consecucao dos objetivos de politicas publicas 

(resultados). Enquanto os produtos fornecem uma visao limitada do valor publico que 

as politicas publicas agregam, ja que a medicao de produtos e um processo continuo 

que agrega valor as organizacoes, os resultados apresentam consequencias tambem 

para o ambiente externo (PAULA, 2005). 

Os projetos e programas de governo devem estar em consonancia com o 

planejamento estrategico, bem como com os objetivos de governo, para que eles nao 

venham a perder sua prioridade em detrimento de outras acoes integradas ao 

planejamento estrategico, ou mesmo pelo fato de, apesar de gerar produtos 

satisfatorios, nao gerar resultados eficientes. A Figura 1 mostra o relacionamento 

interno de inputs, outputs e outcomes (GIRISHANKAR, 2001). 

Figura 1 - Transformando inputs em outputs 
Fonte: Adaptado Girishankar (2001) 
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O planejamento estrategico de recursos da politica publica e a selecao de politicas 

prioritarias servem de inputs para o processo de producao de resultados das politicas. 

Esse processo de transformacao de inputs em outputs e realizado a partir da 

formulacao da politica publica e da alocacao dos recursos administrativos nas acdes 

que levarao aos resultados pretendidos pela politica publica. 

Os outcomes envolvem a implementacao de instituicoes que governam as relacdes 

entre setores da administracao publica, tais como maior autonomia e flexibilizacao 

gerencial se figura como parte das instituicoes. Dado o foco no cumprimento de agoes 

definidas, e necessaria maior vinculagao entre a alta diregao e suas "unidades" 

operativas, para que sejam definidos as responsabilidades e compromissos 

mutuamente assumidos. 

Com o objetivo de fortalecer esse vinculo, acordos que estipulam os resultados a 

serem alcancados sao, geralmente, articulados entre as duas partes. Nesse tipo de 

acordo, as unidades operativas se comprometem a cumprir com as metas previamente 

estabelecidas, enquanto a alta diregao fornece incentivos que favorecem o alcance 

das metas (GIRISHANKAR, 2001). 

Uma vez criadas as instituigoes que viabilizarao a pratica da gestao publica por 

resultados, o monitoramento e a avaliagao das politicas ganham importancia vital para 

a continuidade da gestao publica por resultados. Sao esses dois procedimentos que 

permitem a revisao e o redesenho constantes das pegas necessarias para incrementar 

o resultado das politicas publicas. 

O monitoramento e a avaliagao se dao por meio dos indicadores de desempenho 

tracados para cada politica publica. Dessa forma, e preciso que, alem das definicdes 

Esses indicadores garantem o monitoramento da performance das politicas publicas, 

de maneira a eliminar procedimentos ineficientes e ineficazes entre os outcomes e os 

outputs. A internalizagao dessas experiencias conduz a ganhos de produtividade na 

prestagao de servigos publicos em momentos futuros, alem de viabilizar maior 

entendimento das politicas governamentais, por parte dos cidadaos. (SANTOS e 

CARDOSO, 2001). 
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Os esforcos recentes de modernizacao da administragao publica, cujo foco e gestao 

voltada para resultados e o uso eficiente dos recursos, tem como uma de suas forcas 

motrizes a mudanca dos objetivos e da cultura do processo de planejamento e 

orcamento. Nesse sentido, a enfase do controle sobre os elementos de despesa cede 

lugar a mensuracao e avaliagao da eficiencia, eficacia e efetividade dos programas 

governamentais. 

O interesse nao se restringe as modificagoes nas condicoes de riqueza, longevidade e 

escolaridade da populacao, mas tambem como os recursos foram utilizados para 

alcancar tais modificagoes. 

Giacomoni (2000, p.98) destaca a capacidade da classificacao de "[...] fornecer as 

bases para a apresentagao de dadas e estatisticas sobre os gastos publicos nos 

principals segmentos em que atuam as organizacdes do Estado". 

O Piano e o conjunto de documentos elaborados com a ftnalidade de materializar o 

planejamento por meio de programas e agoes, compreendendo desde o nivel 

estrategico ate o nivel operacional, bem como propiciar a avaliagao e a 

instrumentalizagao do controle. 

A Contabilidade Aplicada ao Setor Publico deve permitir a integragao dos pianos 

hierarquicamente interiigados, comparando suas metas programadas com as 

realizadas, e evidenciando as diferencas relevantes por meio de notas explicativas. A 

evidenciagao deve contribuir para a tomada de decisio e facilitar a instrumentalizagao 

do controle social, de modo a permitir que se conhegam o conteudo, a execucao e a 

avaliagao do planejamento das entidades do setor publico a partir de dois niveis de 

analise (NBC T SP16.3). 

Os resultados dos programas sao interiigados com os objetivos definidos, por 

exemplo, diminuigao do numero de analfabetos (VARELA, MARTINS e CORRAR, 

2009). Segundo os autores, para avaliar um programa do setor publico e necessario 

definir ate que ponto ele colaborou para as modificagoes economicas e sociais da 

populacao em um determinado periodo de tempo, verificando se ele foi efetivo. Assim, 

a diregao evolutiva do orgamento publico mostra que em cada momento historico foi 

destacada uma de suas fungoes, seja elas no controle, na gerencia ou ate mesmo no 

planejamento. 
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Observa-se que na literatura existem poucos estudos que buscam harmonizar 

recursos orcamentarios e resultados das politicas publicas. Varela, Martins e Corrar 

(2009) mencionam que alguns deles usam: Data Envelopment Analysis (DEA) e a 

Analise Envoltoria de Dados. Este, por sua vez trata-se de uma tecnica de otimizacao, 

projetada para formar uma medida de eficiencia relativa entre diferentes unidades 

tomadoras de decisao (DMU's). Os autores ainda citam alguns trabalhos que podem 

ser encontrados a respeito desse tema, evidenciados no Quadro 1. 

Quadro 1 - Citacoes de Trabalhos 

Autor | Estudo | Resultados 

Tese de 
doutoramento de 
Campello (2003) 

A eficiencia dos municipios do estado 
de Sao Paulo em duas dimensoes: 
eficiencia de explorac3o, relativa a 
capacidade de explorar as bases 
tributarias, e eficiencia de 
transformacao, ou seja, como os 
municipios conseguem transformar os 
recursos que dispoe em qualidade de 
vida. 

Indicaram que os municipios 
paulistas possuiam baixas 
eficiencias de explorac§o e 
altos valores de eficiencia de 
transformacao. 

O Working paper do 
Banco Central da 
Europa de autoria 
de Afonso ef. a/. 
(2003) 

Um modelo operacional para computar 
o desempenho de 23 paises 
industrializados da OCDE 
(Organizacao para a Cooperac3o e 
Desenvolvimento Econ6mico), 

Utilizou a tecnica de fronteira 
de producao n§o-parametrica 
Full Disposal Hull (FDH), 
variacao dos modelos 
classicos de DEA; 

O artigo de Sousa 
et. al. (2003) 

A eficiencia tecnica de 4796 
municipios brasileiros. 

Utiliza a combinaccio outras 
tecnicas com o intuito de 
eliminar outliers e possiveis 
erros no conjunto de dados; 

O trabalho de 
Borger e Kerstens 
(1996) 

A eficiencia dos governos locais na 
Belgica. 

Utilizou o uso de duas 
tecnicas nao-parametricas I 
(FDH e DEA) e de tres 
tecnicas parametricas; 

Fonte: Adaptado de Varela, Martins e Corrar (2009) 

Ainda podem ser encontradas pesquisas nos setores de saude e educacao, entre eles: 

a pesquisa de Gupta e Verhoeven (2001), que teve como finalidade a de avaliar a 
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eficiencia da despesa governamentai em educacao e saude em 37 paises da Africa 

entre 1984 e 1995; e a pesquisa Afonso e Aubyn (2004) que buscou usar as tecnicas 

nao-parametricas FDH e DEA para medir a eficiencia em educacao e saude (VARELA, 

MARTINS e CORRAR, 2009). 

2.3 Governabi l idade e G o v e r n a n c a na Administ racao Publ ica Burocrat ica 

Observa-se que a governanca e uma caracteristica do Estado e a governabilidade e 

uma caracteristica da Sociedade, no entanto considera-se que ha uma relacao entre 

as mesmas, ja que Estado e Sociedade so podem ser analisados como entes 

relacionais (AZEVEDO e ANASTASIA, 2002). 

Os autores explicam que so ha Estado se houver uma sociedade a ser administrada, e 

que so ha sociedade se seus membros obtiverem as regras de organizacao de sua 

convivencia, ou seja, alguma forma de Estado. Assim, uma boa governanca pode 

aumentar a legitimidade que um povo impoe a seu governo, acrescentando, a 

governabilidade do pais. 

Diante disso, pode-se dizer que a governanca esta relacionada com o processo, ou 

seja, a competencia do gestor em administrar e implantar suas regras. J3 a 

governabilidade esta relacionada com a estrutura, que e representada pela sociedade 

e que admite a existencia de uma construcao juridica e social. 

Assim, a governanca e definida, na visao de Loffler (2001 apud KISSLER e 

HEIDEMANN, 2006), como uma nova geracao de reformas administrativas, com a 

intencao de ato conjunto transparente e compartilhado pelo Estado, pelas 

organizacdes e pela sociedade. Tendo em vista uma solucao dos problemas sociais e 

criando possibilidades de um desenvolvimento sustentavel para todos os participantes. 

Dessa forma, a capacidade de governanca depende, por um lado, da possibilidade de 

mobilizacao e envolvimento da comunidade na elaboracSo e implementacao de 

politicas. E, por outro lado, da competencia operacional burocratica governamentai, 

seja nas atividades de atuacao direta, seja naquelas relacionadas a regulacao das 

politicas publicas (AZEVEDO e ANASTASIA, 2002). 
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Diante do exposto, a Sociedade deve escolher os ocupantes dos cargos publicos de 

forma que seus interesses sejam representados por esses gestores. Segundo Bresser 

Pereira (2005), esse relacionamento esta previsto no principio da supremacia do 

interesse publico, que pertence a administracao publica. Assim, sempre que houver 

confusao entre um interesse individual e um interesse publico coletivo, deve 

prevalecer o interesse publico. 

Esta ultima dimensao mostra-se relevante quando se observa a incapacidade do 

governo no sentido de implementar as decisoes que toma. Dessa forma, a falta de 

atitudes decisorias no governo contesta a falencia executiva do Estado, que nao se 

mostra competente de tornar eficazes as medidas que adota e de garantir a 

continuidade das politicas estabelecidas (DINIZ, 1996). 

De acordo com Pereira (2005, 42): 

[...] a administragao publica burocratica, que Weber descreveu como 
uma forma de dominacao 'racJonaMegal', trazia embutida uma 
contradicao intrfnseca. A administracao burocratica e racional, nos 
termos da racionalidade instrumental, a medida em que adota os 
metos mais adequados (eficJentes) para atingir os fins visados. £, por 
outro lado, legal, a medida que define rigidamente os objetivos e os 
meios para atingi-los na lei. Ora, em um mundo em plena 
transformacao tecno!6gica e social, e impossivel para o administrador 
ser 136 racionais sem poder adotar decisoes, sem usar de seu 
julgamento discricionario, seguindo cegamente os procedimentos 
previstos em lei. 

Neste sentido, Grateron (1999) menciona que a governanga abrange duas importantes 

competencias, uma delas e a financeira que trata da disponibilidade de recursos para 

realizar investimentos, garantir a continuidade das politicas e inserir novas politicas 

publicas, A segunda e administrativa, que se refere a disponibilidade de grupos 

executivos, ao estilo de gestao e aos limites impostos a acSo administrativa. 

2.4 Contr ibuicoes do IFAC sobre G o v e r n a n c a 
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A Federacao International de Contadores (IFAC) foi fundada em 7 de outubro de 

1977, em Munique, Alemanha, no 11° Congresso Mundial de Contadores. A sede da 

organizacao esta em Nova York desde a sua fundacao (NIYAMA, 2006). O IFAC foi 

criado para fortalecer a profissao de contabilidade a nivel mundial de interesse publico 

por: 

• Desenvolver elevados padrdes de qualidade internacional e apoiar a 
sua adogao e utilizacao; 
• Facilitar a colaboracao e cooperacao entre organismos de seus 
membros; 
• Colaborar e cooperar com outras organizagdes intemacionais e 
• Servindo como o porta-voz internacional para a profissSo de 
contabilista (IFAC, 2011). 

Na primeira reuniao da Assembleia IFAC e pelo Conselho em Outubro de 1977, um 

programa de 12 estudos foi desenvolvido para orientar os comites do IFAC e pessoal 

com os primeiros cinco anos de atividades. Muitos elementos deste programa de 

trabalho ainda sao relevantes hoje. 

O IFAC, de acordo com Niyama (2006), divulga padroes profissionais e guias de 

recomendac3o por intermedio de seus comites. O comite do setor publico da 

Federacao Internacional de Contadores (PSC/IFAC), elaborou o estudo 13 focado em 

formas de governanga corporativa para o setor publico. Ele tem o objetivo de promover 

a orientagao auxiiiando os governos a desenvolver ou rever as praticas de governanca 

fazendo com que as entidades operem de manetra efetiva, eficiente e transparente. 

O setor publico e complexo e as entidades do setor publico nao funcionam dentro de 

um quadro legislativo comum ou tem uma forma ou tamanho padrao de organizagao. 

£ importante, por conseguinte, reconhecer a diversidade do setor publico e dos 

diferentes modelos de governanca que se aplicam em diferentes paises e nos 

diferentes sectores, cada qual tem recursos exclusivos que requerem uma atencao 

especial e impoem diferentes conjuntos de accountabilities (IFAC, 2001). 

Nesse sentido o IFAC emitiu recomendagoes das melhores praticas de governanga 

por ele desenvolvidas a partir dos principios de transparencia, integridade e 

responsabilidade, sendo representada por quatro dimensoes: comportamento, 

estrutura e processos organizacionais, controle e relatorios externos. 
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a) Padroes de comportamento — como a gestao da organizagao exerce lideranca 

para determinar os vafores e normas da organizacao, que definem a cuitura e o 

comportamento de todos dentro dela. Dentro dessa dimensao estao incluidas a 

lideranca e o codigo de conduta institucional; (IFAC, 2011) 

b) Estruturas e processos organizacionais - existe a necessidade de estabelecer 

estruturas e processos organizacionais efetivos, assegurando a 

responsabilidade estatutaria e/ou legal, propondo a responsabilidade pelo 

dinheiro publico e estabelecendo comunicacao com as partes interessadas e 

transparencia sobre as funcdes e responsabilidades atribuidas aos gestores. 

(IFAC 2011). 

c) Controle — a rede de varios controles estabelecidos pela alta gerencia da 

organizacao para apoia-lo na consecucao dos objetivos da entidade, a eficacia 

e eficiencia das operacoes, fiabilidade dos internos e externos relatorios e 

conformidade com leis e regulamentos e politicas internas; e 

d) Geracao de relatorios externos — como a alta gerencia da organizagao 

demonstra sua responsabilidade financeira para o manejo do dinheiro publico e 

o seu desempenho na utilizacao dos recursos (IFAC, 2011). 

E importante ressaltar que o orgao de gestao de uma entidade do setor publico tem de 

ser responsavel pela supervisao e acompanhamento eficaz e eficiente da gestao 

financeira. O objetivo de um sistema de gestao financeira do setor publico e apoiar a 

gestao em sua implantagao de recursos com o objetivo de garantir economia e 

eficiencia no fornecimento de saidas limitados (ou seja, os servigos e/ou as 

mercadorias produzidas por entidades em termos de quantidade, qualidade, custo e 

tempo), necessario para atingir os resultados desejados (eficacia), que irao servir as 

necessidades da Comunidade. (SILVA, FILHO e PEREIRA, 2010.) 
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2,4.1 Principios de Governanca 

O IFAC trabalha com tres principios de governanca voltados ao setor publico: A 

transparencia, a integridade e a prestagao de contas, conforme demonstra a figura 2: 

Principios do IFAC 

f Transparencia 1 Inteqridade ^ \ /^Prestacao de Contas^S 

• Confianca na tomada 
de decisoes; 

• Confianca nas agoes; 
• Confianca na gest§o; 
• Confianca nos 

individuos. 1 J 
• Honestidade; 
• Objetividade; 
• Decencia; 
• Probidade. 

1 J 
• Responsabilidade por 

decisoes; 
• Responsabilidade por 

acoes; 
• Responsabilidade pelo 

desempenho; 
• Submissao ao controle 

externo. 

V J 

Figura 2 - Principios de governanca para o setor publico. 
Fonte: Adaptado SILVA, FILHO e PEREIRA (2010) 

a) Transparencia - e necessaria para assegurar aos stakeholders a confianca nos 

processos de tomada de decisoes e acoes das entidades do setor publico, na 

gestao de suas atividades e nos individuos que nela participam. £ aberta, por 

consultas significativas com os stakeholders e informagoes precisas, 

conduzindo a acoes eficazes e oportunas (IFAC, 2011). 

b) Integridade - Baseia-se na honestidade, objetividade e elevados padroes de 

decencia e probidade na administracao de fundos publicos e de recursos e 

gestao dos assuntos da entidade. E dependente da eficacia do quadro de 

controle e sobre os padroes pessoais e o profissionalismo das pessoas dentro 

da entidade. Traduz-se tanto em processos de tomada de decisao da entidade, 

a qualidade de seus relatorios financeiros e de desempenho. 

c) Prestagao de contas - e o processo pelo qual as entidades do setor publico e 

os individuos dentro delas, sao responsaveis por suas decisoes e agoes, 
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incluindo sua administragao de fundos publicos e todos os aspectos de 

desempenho, submetendo-se ao controle externo apropriado. Ela e conseguida 

atraves de todas as partes, tendo uma clara compreensao dessas 

responsabilidades e tendo definido claramente funcdes atraves de uma 

estrutura robusta. Com efeito, a responsabilizagao e a obrigacao de responder 

por uma responsabilidade conferida. 

Mello (2006) afirma que "o desafio do poder publico e o de articular um conjunto de 

principios e elementos comuns que sao relevantes em cada contexto e que podem ser 

considerados em uma estrutura de governanga". 
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3 A N A L I S E S D O S D A D O S 

A analise dos dados foi realizada atraves da comparacao da lista de verificacao do 

IFAC e a evidenciacao nas respostas ao questionario aplicado na IFES. 

Ao analisar os resultados a partir do conjunto de respostas obtidos atraves dos 

questionarios aplicados, buscou-se relacionar as praticas de governanca utilizadas 

pela UFCG com as emitidas pelo IFAC e quais as que necessitam aprimoramento para 

adocao. 

As praticas de governanca recomendados pelo IFAC, relacionados ao controle 

institucional sao divididos em: gestao de risco; auditoria interna; controle interno; 

treinamento; orcamento e administracao financeira. 

O subgrupo de gestao de risco tem o objetivo de verificar se a instituicao tomou 

medidas para assegurar o estabelecimento da gestao de risco como parte da estrutura 

de controle interno. 

Em resposta ao questionario observa-se que com relacao a Transparencia, perguntou-

se aos respondentes se as inform acoes relativas aos recursos publicos 

fundamentavam a sua decisao para acoes eficazes e oportunas, de forma que, as 

respostas foram evidenciadas na Tabela 1. 

Tabela 1 - As informagoes dos Recursos Publicos 
f undamenta as decisoes 

Informagoes dos Quantidade 
Recursos Publicos Respondentes 

Concordo 

Nao Concordo/Nem Discordo 

Discordo 0 

Fonte: Dados da Pesquisa 2011.1 
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Pode-se observar que, os 4 gestores (100%) das IFES concordaram que as 

inform acoes a respeito dos recursos publicos tornam suas decisoes em acoes eficazes 

e oportunas. Esse estimulo torna-se essential para a transparencia na administracao 

publica, percebe-se com isso, que as informagoes ajudam ao gestor a tomar decisoes 

corretas nas acdes do governo. 

Dessa forma, o controle das despesas e receitas realizadas pelos orgaos e entidades 

da administracao publica federal sao efetivamente fiscalizado pela populacao. Alem de 

contribuir para um maior controle que atende as recomendacoes do IFAC. 

Uma vez que o Controle encontra-se entre uma das dimensoes desenvolvidas pelos 

comites e, detenmina que a rede de controles estabelecida pela gerencia 

organizacional, tenha eficacia e eficiencia na execucao de suas atividades em 

conformidade com os regulamentos internes e, com o intuito de alcancar seus 

objetivos (IFAC, 2011). 

Tabela 2 - A Organizagao meios de 
Transparencia Confiavel 

T a • ~ i Quantidade Transparency Conftavel R e s p o n d e n t e s 

Concordo 4 

Nao Concordo/Nem Discordo 0 

Discordo 0 

Fonte: Dados da Pesquisa 2011.1 

Na Tabela 2, buscou verificar se a Organizacao utiliza meios de transparencias 

confiaveis de suas acoes publicas, obtendo como resposta que todo o universo 

(100%) da pesquisa concordou em utilizar os meios confiaveis e transparentes. 

Segundo Suzart (2010, p.11) "o ato de dar transparencia ao uso de recursos publicos 

pode ser considerado, de um ponto de vista amplo, como sendo parte da 

funcionalidade de controlar os custos das atividades estatais". 
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Assim, conforme os resultados da pesquisa, as 1FES utilizam meios de transparencies 

nas suas atividades, o que pode assegurar aos stakeholders a confianca nos 

processos de tomada de decisoes e agoes das entidades do setor publico. 

Com relacao a integridade dos servidores publicos, foi questionado aos diretores o 

comportamento da organizacao e a sua gestao, ambas se consideram honesta na 

visao do interesse publico. De forma que, verificou-se que 75% dos diretores 

consideram honestos e apenas 25% se considera neutro na visao da sociedade, nao 

concordando nem discordando com a afirmativa, no entanto, isso nao que dizer que 

nao sejam integros (Tabela 3). 

Tabela 3 - A Organizacao e sua Gestao 
e Honesta e Objetiva 

~ _ « 4 , Quantidade Orgamzagao e Gestao R e s p o n d e n t e s 

Concordo 

Nao Concordo/Nem Discordo 

Discordo 
Fonte: Dados da Pesquisa 2011.1 

Mas, aparentemente, na visao da sociedade um se considera meio termo. Segundo 

IFAC (2011), a integridade baseia-se na honestidade, objetividade e elevados padroes 

de decencia e probidade na administragao de fundos publicos e de recursos e gestao 

dos assuntos da entidade. Dentro dessa dimensao estao incluidos na lideranca e no 

codigo de conduta institucional. 

Analisando a Tabela 4, observa-se que os 4 campi (100%) utilizam seus recursos 

financeiros de maneira integral e objetiva, ou seja, os recursos financeiros sao 

aplicados onde realmente e necessario, deixando, com isso, sua gestao objetiva e 

integra. 
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Tabela 4 - Recursos Financeiros utilizados 
de forma Objetiva 

Recursos Financeiros Quantidade 
Respondentes 

Concordo 4 

Nao Concordo/Nem Discordo 0 

Discordo 0 

Fonte: Dados da Pesquisa 2011.1 

Observa-se que e essencial utiiizar a racionalidade para priorizar as escolhas publicas, 

a fim de promover o bem estar social e aplicar seus recursos financeiros. 

Foi observado tambem na analise dos dados que 100% dos gestores se consideram 

integro no profissionalismo dentro da entidade. Traduz toda a integridade 

principalmente a dos proprios gestores que sao os responsaveis pela tomada de 

decisao da entidade (Tabela 5). 

Tabela 5 - Gestor se considera Integro 
Gestor Integro Quantidade 

Respondentes 
Concordo 4 

Nao Concordo/Nem Discordo 0 

Discordo 0 

Fonte: Dados da Pesquisa 2011.1 

A conduta do agente publico deve ser dirigida para a consecucao do bem comum. Se 

a responsabilidade por decisoes publicas esta tambem com o administrador, a etica se 

insere no julgamento moral do individuo. Portanto, a pessoa deve ser integro nas suas 

decisoes, e a responsabilidade individual por escolhas nao pode ser escondida, 
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reduzida ou anulada atras de decisoes coletivas de organizagoes publicas (MOTTA e 

BAN DE IRA, 2003). 

Buscou-se identificar na pesquisa se os diretores praticam uma gestao de risco dentro 

da instituigao, com o objetivo de verificar se houve uma adocao de medidas para 

garantir uma melhor gestao de risco como parte da estrutura de controle interno. 

De modo que, foi questionado se a organizacao utiliza um controle interno com meio 

de gestao de risco, observando que dos 4 respondentes, 3 (75%) utilizam o controle 

interno como meio de acao na gestao de risco e, apenas 25% se tornaram neutro com 

relacao ao questionamento, como mostram a Tabela 6. 

Tabela 6 - Controle Interno com meio 
de Gestao de Risco 

Gestae de Risco Quantidade 
Respondentes 

Concordo 3 

Nao Concordo/Nem Discordo 1 

Discordo 0 

Fonte: Dados da Pesquisa 2011.1 

Entende-se que a gestao de risco e importante por mostrar como a entidade pode agir 

perante situacoes de dificuldades e como ela utiliza o controle interno para evitar 

essas situagoes. Assim, o controle interno pode ajudar a minimizar o risco e identificar 

quais acoes sejam tomadas para minimizar as consequencias negativas ou alavancar 

consequencias positivas. 

Segundo Brito (2003), e necessaria a mensuragao dos riscos para estabelecer um 

processo de controle interno eficaz e eficiente. Ja que controle significa conhecer a 

realidade, ou seja, tomar conhecimento rapido das divergencias e suas origens e 

tomar atitudes para sua corregao. Desse modo, o controle interno deve ser planejado 

com base na identificagao e quantificagao dos riscos existentes. 

Nos resultados encontrados na analise, evidenciados na Tabela 7 e Grafico 7, 50% 

dos diretores afirmaram que reveem os riscos financeiros passados e fazem um 
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planejamento para os gastos futures. 25% ficaram neutros com relagao a essa pratica 

e outros 25% nao realizam planejamentos com base nos riscos financeiros passados, 

ou seja, a instituigao nao reve seus riscos financeiros passados e nem faz 

planejamento para o future 

Tabela 7 - Riscos Financeiros com 
Planejamento de Gastos Futuros 

Riscos Financeiros Quantidade 
Respondentes 

Concordo 2 

Nao Concordo/Nem Discordo 1 

Discordo 1 

Fonte: Dados da Pesquisa 2011.1 

Diante desse resultado, observa-se que houve certa discordancia entre as respostas 

obtidas na Tabela 6. Uma vez que, 75% dos respondentes afirmam utilizar o controle 

interno como base de acao na gestao de risco, no entanto, na Tabela 7, apenas 50% 

utilizam informagoes de riscos passados para planejamentos futuros. 

Diante disso, percebe-se que 25% desses diretores possuem conhecimento que esse 

tipo de gestao pode mostrar como a instituigao deve reagir diante das dificuldades, 

mas eles nao a utilizam. 

Foi investigado tambem sobre a auditoria interna das IFES, com a intengao de saber 

se existe a referida funcao no orgao. Pois entre as competencias da secretaria de 

controle interno deve esta a realizagao de auditoria interna. No entanto, observou-se 

na analise que nem todas as IFESs atende a este item, apenas 25% realizam uma 

auditoria interna na sua instituicao, o que vem a auxiliar no seu controle e nos seus 

resultados (Tabela 8). 



48 

Tabela 8 - Auditoria Interna com 
auxilio Controle Interno 

Auditoria Interna Quantidade 
Respondentes 

SIM 1 

NAO NAO 3 

Fonte: Dados da Pesquisa 2011.1 

Assim, 75% dessas instituicoes deixam a desejar por nao realizarem essa parceira 

entre o controle interno e a auditoria interna. Pots, sabe-se que uma das funcoes do 

Controle Interno e a avaliacao de sua prdpria atividade. 

E, para isso, segundo Grateron (1999), a auditoria interna pode ser vista como uma 

avaliacao da qualidade e oportunidade das informacoes, e atraves destas determine 

se a entidade esta alcancando seus objetivos de forma efetiva. Serve tambem pra 

verificar se os recursos alocados foram suficientes e se sao aproveitadas todas as 

oportunidades com o intuito de oferecer qualidade no servigo prestado. 

Assim, pode-se dizer que uma auditoria no setor publico e indispensavel, pois e 

atraves dela que o Governo pode avaliar a adaptacao dos programas e a existencia de 

um controle eficaz sobre suas receitas e despesas. 

O Controle Interno torna-se uma ferramenta de auto-avaliacao do setor publico. Este, 

por sua vez, precisa de sistemas que permitam exercer um controte sobre a 

arrecadacao e o uso eficiente dos recursos financeiros, comenta Rua (1997). O autor 

ainda afirma que esse sistema deve garantir a seguranca dos registros efetuados no 

setor. 

Tabela 9 - Sistema de Controle Interno seguro 
_ . . . . Quantidade 
Controle Interno R e s p ondentes 

SIM 2 

NAO 2 

Fonte: Dados da Pesquisa 2011.1 
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Quando questionado aos diretores se a organizacao possui medidas para assegurar 

um sistema de controle interno, percebe-se que a estrutura desse controle interno 

existe e esta estabelecida para apenas 50% das instituicoes. Os outros 50% nao 

utilizam medidas que assegurem um sistema de controle interno, conforme mostra na 

Tabela 9. 

Percebe-se, que a falta de um controle interno na instituicao esta contrariando uma 

das recomendacoes de praticas de governanca do IFAC, no qual esse orgao 

determina que deva ter controles estabelecidos para que isso ajude a realizar os 

objetivos determinados pela organizagao (IFAC, 2011). 

Tabela 10 - Sistema de Controle 
Revisado e Testado 

Quantidade 
Respondentes 
wmmmmmmmmmmmmmmm 

2 

Controle Interno 

Concordo 

Nao Concordo/Nem Discordo 

Discordo 

Fonte: Dados da Pesquisa 2011.1 

No tabela 10, observa-se que 50% das IFES's concordam que o controle interno e 

testado e revisado periodicamente dentro da instituigao, 25% ficou neutro e outros 

25% discorda que o controle interno e testado e revisado periodicamente. 

O que vem a corroborar com os resultados da Tabela 9, que 50% afirmam nao 

utilizarem medidas que assegurem um sistema de controle interno, dessa forma, como 

nao utilizam medidas que garantem o sistema tambem nao podem testa-lo ou revisa-

lo. Porem, percebe-se certa deficiencia na gestao dessas instituicoes, pois as mesmas 

necessitam de ferramentas de auto-avaliacao, mas nao a realizam. 

De acordo com Diniz (1996), a Gestao Publica precisa ter ferramentas de auto-

avaliacao para conhecer e da uma resposta ao cidadao, quanto a adaptagao e 

integragao entre as decisoes dos gestores que administraram os recursos publicos de 
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forma a alcancar os objetivos e metas estabelecidos nos pianos e orcamentos 

publicos. 

O orcamento e outro item analisado na pesquisa, cuja finalidade e saber se a 

organizagao adota procedimentos para assegurar um orcamento efetivo e eficiente. A 

instituigao atende as recomendagoes, no quai foi questionado aos diretores se a 

organizacao adota procedimentos para assegurar o orcamento Financeiro Planejado. 

Conforme a Tabela 11 pode se ver que 100% dos entrevistados afirmaram que 

adotam procedimentos para o orgamento planejado. 

Tabela 11 - Adota Procedimentos para 
o Orgamento Financeiro Planejado 

Orgamento Financeiro Quantidade 
Respondentes 

Concordo 4 

Nao Concordo/Nem Discordo 0 

Discordo 0 

Fonte: Dados da Pesquisa 2011.1 

Assim, quando se faz uma analise da execugao do orgamento planejado, pode-se 

entao identificar mudangas no aspecto social, uma melhoria na qualidade de vida dos 

moradores das localidades, resultando em um desenvolvimento local atraves da 

participacao popular inclusa numa gestao democratica (SOUZA, 2002). 

Outro item analisado foi a administragao financeira, com a intengao de saber se as 

IFES's possuem um sistema solido, se o orcamento e integrado com a contabilidade e 

se junto ao orgamento elabora-se o fluxo de caixa. Em resposta ao questionario, 

somente a solidez do sistema de administragao financeira foi confirmado. Os itens 

restantes ainda necessitam de aprimoramento. 

De modo que, 100% dos diretores afirmaram que a organizagao possui um sistema 

solido, como mostra a Tabela 12 . 
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Tabeia 12 - Sistema Solido de 
Administragao Financeira 

Controle Interno Quantidade 
Respondentes 

SIM 4 

NAO NAO 0 

Fonte: Dados da Pesquisa 2011.1 

O objetivo desse sistema no setor publico e de garantir a economia e a eficiencia dos 

servicos realizados por entidades em termos de quantidade, qualidade, custo e tempo, 

necessario para atingir os resultados desejados (SILVA, FILHO e PEREIRA, 2010). 

Foi aplicado o questionario sobre o planejamento orcamentario do campus e, 

identificado se o mesmo e interligado com o planejamento contabil, obtendo como 

respostas que 75% dos respondentes concordaram e apenas 25% permaneceram 

neutros com relacao ao seu planejamento orcamentario e contabil (Tabela 13). 

Tabeia 13 - Planejamento Orgamento interligado 
com o Planejamento Contabil 

Planejamento Orgamento Quantidade 
e Contabil Respondentes 

Concordo 3 

Nao Concordo/Nem Discordo 1 

Discordo 0 

Fonte: Dados da Pesquisa 2011.1 

O planejamento contabil interligado com o sistema orgamentario publico ajuda o gestor 

a realizar os pianos e programas de trabalho desenvolvidos pela administragao, 

objetivando a continuidade e a melhoria quantitativa dos servigos, alem de maximizar 

a utilizagao dos recursos e obter melhores resultados, segundo Souza (2002). 
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O Treinamento dos Servidores Publicos foi um dos pontos abordados na pesquisa, de 

modo que, entende-se que o pessoal qualificado e treinado diminui a incidencia de 

erros e faz com que os recursos sejam utilizados de maneiras oportunas e eficazes 

fazendo com que seja a efetiva a administracao publica. 

Atraves da analise dos dados, observa-se que apenas 25% das IFES's tem politicas 

adequadas de recrutamento e treinamento, 75% ficaram neutros ou nao praticam esse 

tipo de politica dentro da instituigao, evidenciados na Tabela 14. 

Tabela 14 - Politicas de Recrutamento 
e Treinamento 

Recrutamento e Treinamento Quantidade 
Respondentes 

Concordo 1 

Nao Concordo/Nem Discordo 2 

Discordo 1 

Fonte: Dados da Pesquisa 2011 .1 

Esse resultado revela certa preocupagao, uma vez que, 3 IFES's das 4 pesquisadas 

nao se preocupam em ter servidores qualificados e, isso aumentada a incidencia de 

falhas na gestao publica, alem de nao utilizar os recursos financeiros de forma 

eficientes. 

De modo que, o conhecimento e um recurso essencial na tomada de decisao e, que 

pode possibilitar decisoes mais acertadas, com maior seguranga e eficiencia. De 

acordo com Mauss e Souza (2008), isso acontece porque cada gestor toma-se 

responsavel pela sua unidade e e avaliado pela sua contribuigao dentro organizagao. 

Quanto ao item Prestagao de Contas todas as IFES's prestam contas dos recursos 

financeiros utilizados no campus. No qual consiste no processo pelo qual as entidades 
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do setor publico e os seus servidores sao responsaveis por suas decisoes e acoes, 

incluindo sua administracao de fundos publicos e todos os aspectos de desempenho, 

submetendo-se ao controle externo apropriado. 

Tabela 15 - Prestagao de Contas dos 
Recursos Utilizados 

Prestacaode Contas Quantidade 
Respondentes 

Concordo 4 

Nao Concordo/Nem Discordo 0 

Discordo 0 

Fonte: Dados da Pesquisa 2011.1 

Conforme os dados da pesquisa, na Tabela 15, observa-se que 100% dos gestores 

oferecem uma prestagao de contas dos recursos financeiros que sao utilizados nas 

IFES's. 

Foi questionado aos diretores, se os recursos financeiros sao utilizados corretamente 

dentro da instituigao, a pesquisa revela que 100% concordam com a afirmativa (Tabela 

16). Isso significa que o gestor, podera atuar como multiplicador de competencias em 

gestao de recursos financeiros, alem de proporcionar um servigo de qualidade com 

transparencia e compromisso. 

Tabela 16 - Recursos Financeiros utilizados 
ao Campus 

_ f - - - « Quantidade Recursos F.nance.ros R e s p o n d e n t e s 

Concordo 4 

Nao Concordo/Nem Discordo 0 

Discordo 0 

Fonte: Dados da Pesquisa 2011.1 
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O modelo de gestao publica por resultados e outro item analisada nas IFES's e, o foco 

de uma gestao por resultados e o planejamento estrategico, no qual propicia os meios 

para a avaliagao de desempenho e controle eficiente das atividades e resultados 

planejados pelo gestor. 

Diante disso, o gestor pode fixar a estrategia que orientara suas acoes durante toda a 

execucao dos pianos. Assim, o processo de gestao estrategica e iniciado, e integrara o 

Piano Plurianual - PPA da organizacao. E, em cada ano civil, o PPA sera desdobrado 

em planejamentos operacionais formados nas: Lei das Diretrizes Orcamentarias -

LDO e Lei Orgamentaria Anual - LOA, obtendo como resultado o controle das 

atividades propostas (MAUSS E SOUZA, 2008). 

Tabela 17 - Sistema de Avaliagao 
Resultados Financeiros 

Sistema de Avaliagao Quantidade 
*^ Respondentes 

Concordo 1 

Nao Concordo/Nem Discordo 1 

Discordo 2 

Fonte: Dados da Pesquisa 2011.1 

Diante do exposto, foi questionado se o Campus possui um sistema de avaliacao de 

resultados Financeiros, ou seja, um modelo de gestao por resultados. Obtendo como 

resposta que apenas 25% da IFES's utilizam o sistema e 75% ficarem entre discordar 

ou neutro com relagao ao questionamento, como e evidenciado na Tabela 17. 

Observa-se, com esse resultado, que o Governo perde a oportunidade de verificar 

como esta a eficacia dos servicos organizational e se o resultado economic© vai ser 

positivo a longo prazo. Uma vez que, o sistema de avaliagSo de resultados financeiros 

consiste em saber e avaliar se realmente aquele recurso financeiro chegou ao seu 

objetivo final. 

Assim, se o sistema de avaliagao fosse realizado nessas IFES's, todo esse processo 

possibilitaria uma transparencia dos servigos publicos a sociedade, no entanto, 
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percebe-se que essa transparencia nao esta sendo eficaz. O que contradiz com os 

resultados da Tabela e Graftco 2, que evidenciou todo o universo da pesquisa (100%) 

afirmando utilizar os meios confiaveis e transparentes dos servicos publicos. 

Com relagao aos indicadores de desempenho utilizados na gestao publica, no 

resultado da analise obteve-se que 50% das instituicoes utilizam e outros 50% 

permaneceram neutro no questionamento (Tabela 18). Os indicadores de 

desempenho servem para identificar como a organizagao pode utilizar seus recursos 

para melhor desempenho da administracao publica. 

Tabela 18 - Indicadores Financeiros 
para Politica Publica 

Sistema de Avaliagao Quantidade 
y Respondentes 

Concordo 2 

Nao Concordo/Nem Discordo 2 

Discordo 

Fonte: Dados da Pesquisa 2011.1 

Nesse sentido, a fim de favorecer a interpretagao dos dados contabeis e a gestao dos 

recursos publicos, deve ser utilizado a analise dos aspectos financeiros da sociedade 

por meio desses indicadores. 

Assim, conforme Matarazzo (1998), tais indices objetiva analisar a estrutura das fontes 

de recursos da companhia e determina a capacidade financeira da sociedade em 

honrar seus compromissos. Alem de ajudar a identificar quais as decisoes devem ser 

tomadas em termos de obtengao de capitais de terceiros, aplicagao de recursos e 

participagao relativa em relagao ao capital proprio. 
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4. C O N S I D E R A Q O E S FINAIS 

Acredita-se que com o desenvolvimento da pesquisa os objetivos estabelecidos 

tenham sido alcancados ao se relacionar as praticas governamentais utilizadas pela 

UFCG com as praticas de controle da IFAC. 

Observa-se, que nos resultados da analise, que as praticas utilizadas dentro das 

IFES's, de acordo com as recomendacoes do IFAC, sao: medidas para assegurar a 

gestao de risco; revisar e testar a estrutura de controle interno; solidificar o sistema de 

administragao financeira. 

Pode-se dizer que existe certa deficiencia na gestao de algumas instituicoes, pois as 

mesmas necessitam de ferramentas de auto-avaliagao, mas nao a realizam. Observa-

se ainda que, todos os entrevistados afirmaram possuir um sistema solido dentro da 

organizacao. Isso e importante, ja que o objetivo desse sistema no setor publico e de 

garantir a economia e a eficiencia dos servicos realizados por entidades em termos de 

quantidade, qualidade, custo e tempo, necessario para atingir os resultados 

desejados. 

No entanto, de acordo com os resultados, foram identificadas algumas praticas de 

controle que necessitam de aprimoramento dentro das IFES's e que nao estao 

seguindo os regulamentos da IFAC, entre elas: compor o comite de auditoria; melhorar 

a politica de recrutamento e treinamento; e elaborar o orcamento de fluxo de caixa. 

Assim, das 10(dez) praticas relacionadas ao controle, recomendadas pelo IFAC para o 

setor publico, 04(quatro) delas sao realizadas pela I FES e 06(seis) ainda precisam ser 

aprimoradas. Verifica-se que a proposta de adaptacao as praticas de controle do IFAC 

devem ser ajustadas as caracteristicas do seu sistema administrativo, de acordo com 

a cultura, valores e crengas prevalecentes da instituigao pesquisada. Sendo que as 

praticas pendentes de aprimoramento, caso sejam regularizadas, podem ajudar na 

redugao da assimetria entre os interesses do agente e do principal, levando a 

instituigao ao alcance dos objetivos propostos. 



57 

Dessa forma, entende-se que as instituicoes no setor publico possuem caracteristicas 

proprias que dificultam o uso de uma devida pratica de controle e estrategias 

organizacionais que possam colaborar para melhoria de seu desempenho e melhor 

aplicacao dos seus recursos. 

Percebe-se tambem uma carencia de estudos sobre o tema, logo, essa pesquisa 

podera contribuir no intuito de acrescentar conhecimento nesta area, aumentando a 

compreensao acerca da importancia da pratica de governanga para o setor publico, 

conforme orgaos internacionais como a IFAC. Pois, entende-se que uma boa 

administragao estimula melhores praticas de eficiencia e transparencia nesse setor. 

Assim, questoes como a nova contabilidade do setor publico se tornam cada vez mais 

valorizadas e necessarias, para que possa haver uma maior adogao de praticas de 

boa governanga nas instituigoes publicas. Visto a importancia de haver maior 

eficiencia e eficacia nos servigos prestados, alem de um melhor desempenho nos seus 

relatorios internos e externos, para que sejam confiaveis e transparentes. 

Diante do exposto, o estudo confirmou quais as praticas de governanga relacionadas 

ao controle, emitidas pelo IFAC sao adotadas pela IFES, quais as que estao em 

desenvolvimento, quais as que nao se aplicam a essa instituigao e quais as que 

necessitam de aprimoramento. Deseja-se tambem, contribuir atraves dessa pesquisa, 

para que as instituigoes publicas em geral possam buscar o aprimoramento das 

praticas de governanga no setor publico para o melhor atendimento ao cidadao. 

Recomenda-se realizar pesquisas futuras sobre praticas de controle governamentai 

em outras instituigoes, uma vez que se podem verificar quais outras praticas adotadas 

pelas instituigoes publicas e quais as consequencias trazidas pela sua adogao. 
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APENDIGE 

Questionario/ Campus de Patos 

Senhor Gestor, esta e um pesquisa da Monografia de especializagao em gestao e 
administracao publica promovida pela UFCG junto com a SRH, inserido no programa 
de capacitacao e talentos da UFCG. O tema da monografia e Governanca na Gestao 
Publica da UFCG nos Campi de Patos; Pombal ; Sousa e Cajazeiras: Um estudo 
sobre as melhores praticas recomendadas pelo IFAC. Solicito a compreensao da 
vossa senhoria para responder atenciosamente o questionario, para que seja possivel 
avaliar a Governanga Publica no ambito dos Campi. 

Orientador: Vorster Queiroga Alves. 
Orientando: Dieglys de Santana Sarmento. 

1.Transparencia. 

1.1 As Informagoes relativas aos recursos publicos fundamenta a sua decisao para 
agoes eficazes e oportunas? 

( ) Concordo ( ) Nao Concordo , nem Discordo ( ) Discordo 

1.2 A Organizagao utiliza meios de transparencias confiaveis de suas agoes publicas? 

( ) Concordo ( ) Nao Concordo , nem Discordo ( ) Discordo 

2. Integridade. 

2.1 A organizagao e sua gestao e considera honesta e objetiva em relagao a visao do 
interesse publico? 

( ) Concordo ( ) Nao Concordo , nem Discordo ( ) Discordo 

2.2 A organizagao utiliza seus recursos financeiros de maneira integral e objetiva? 

( ) Concordo ( ) Nao Concordo , nem Discordo ( ) Discordo 
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2.3 O gestor se considera integro? 

SIM( ) NAO( ) 

3 Gestao de Risco. 

3.1 A organizacao utiliza o controle interno como meio de acao da gestao de risco. 

( ) Concordo ( ) Nao Concordo , nem Discordo ( ) Discordo 

3.2 A organizagao reve os riscos financeiros passados e faz o planejamento dos 
gastos futuros? 

( ) Concordo ( ) Nao Concordo , nem Discordo ( ) Discordo 

4. Auditoria Interna. 

4.1 O Campus possui auditoria interna como auxilio do controle interno? 

SIM( ) NAO( ) 

5. Controle interno. 

5.1 A organizacao possui medidas para assegurar um sistema de controle interno.. 

S IM( ) NAO( ) 

5.2 O sistema de controle interno da organizacao e revisada e testada periodicamente. 

( ) Concordo ( ) Nao Concordo , nem Discordo ( ) Discordo 

6. Orgamento. 

6.1 A organizacao adota procedimentos para assegurar o orcamento Financeiro 
Planejado ? 

( ) Concordo ( ) Nao Concordo , nem Discordo ( ) Discordo 

7. Administracao Financeira. 
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7.1 A organizacao possui um sistema solido de administragao financeira. 

S IM( ) N A O ( ) 

7.2 O planejamento orcamentario do campus e interligado com o planejamento 
Contabil? 

( ) Concordo ( ) Nao Concordo , nem Discordo ( ) Discordo 

8. Treinamento. 

8.1 Ha adequadas politicas de recrutamento e treinamento. 

( ) Concordo ( ) Nao Concordo , nem Discordo ( ) Discordo 

9. Prestagao de Contas 

9.1 O gestor oferece a prestagao de contas dos recursos financeiros utilizados no 
Campus? 

( ) Concordo ( ) Nao Concordo , nem Discordo ( ) Discordo 

9 . 1 0 gestor utiliza corretamente os recursos financeiros destinados ao Campus? 

( ) Concordo ( ) Nao Concordo , nem Discordo ( ) Discordo 

10. Administragao por resultados. 

10.1 O Campus Possui um sistema de avaliacao de resultados Financeiros? 

( ) Concordo ( ) Nao Concordo , nem Discordo ( ) Discordo 

10.2 O Campus utiliza indicadores de desempenho tragados para cada politica 
publica? 

( ) Concordo ( ) Nao Concordo , nem Discordo ( ) Discordo 


