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1 APRESENTACAO 

Nos dias atuais, pequenas empresas tornaram-se de grande porte devido 

obterem o gerenciamento de um administrador que utiliza de diversas ferramentas 

para maximizar os resultados e minimizar os prejuizos. A area de atua<;ao do 

administrador e bastante ampla e precisa, pois, em cada uma dela e necessaria que 

trabalhe-se com cautela, seriedade, etica e profissionalismo. 

A profissao de administrador foi criada pela Lei de n°. 4.769 de 9 de setembro 

de 1965 e foi regulamentada pelo decreto n°. 61.934 de 22 de dezembro de 1967 e a 

partir desse periodo vem ganhando for<;a no mercado, sendo hoje, um dos curses 

mais procurados no Brasil. 

Essa pesquisa tem como objetivo geral identificar as areas de atua<;ao do 

administrador, bem como a legisla<;ao que regulamenta o exercicio profissional para 

que estudantes e profissionais possam ter embasamento legal de sua profissao no 

mercado de trabalho. 

A pesquisa dessa monografia esta organizada da seguinte forma: primeiro vem 

um breve hist6rico da profissao de administrador, depois a caracteriza<;ao do Conselho 

Federal de Administra<;ao e em seguida a legisla<;ao que regulamenta a profissao de 

administrador e suas areas de atua<;ao. 

1.1 CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO 

A Lei n°. 4. 769 de 09 de setembro de 1965, em seu art. 6°, criou o Conselho 

Federal de Administra<;ao- CFA e os Conselhos Regionais de Administra<;ao- CRAs, 

constituindo em seu conjunto uma Autarquia Federal, dotada de personalidade juridica 

de direito publico, com autonomia tecnica, administrativa e financeira, com o objetivo 

de cumprir e fazer cumprir a legisla<;ao que regulamenta a profissao de administrador 

(CFA. MANUAL DO ADMINISTRADOR, 2006). 

1.2 0 QUE E 0 CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO E QUAL SUA 

MISSAO? 
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0 Conselho Federal de Administrac;ao e uma entidade normatizadora, 

consultiva, orientadora e disciplinadora do exercicio da profissao de administrador, 

bem como controladora e fiscalizadora das atividades financeiras e administrativas do 

Sistema CFA/CRAs. A missao do CFA I CRAs tern como missao promover a difusao 

da Ciencia da Administrac;ao e a valorizac;ao da profissao do Administrador, visando a 

defesa da sociedade (CFA. MANUAL DO ADMINISTRADOR, 2006). 

1.3 FINALIDADES DO CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRA<;AO 

0 manual do administrador relata as principais finalidades do Conselho Federal 

de Administrac;ao como: 

1 - Propugnar por uma adequada compreensao dos problemas administrativos 

e sua racional soluc;ao; 

CRAs; 

2- Orientar e disciplinar o exercicio da profissao do administrador; 

3- Elaborar seu regimento; 

4- Dirimir duvidas suscitadas nos Conselhos Regionais; 

5- Examinar, modificar e aprovar os regimentos dos Conselhos Regionais; 

6 - Julgar, em ultima instancia, os recursos de penalidades impostas pelos 

7 - Votar e alterar o c6digo de etica de deontologia administrativa, bem como 

zelar pela fiel execuc;ao; 

8- Aprovar anualmente o orc;amento e as contas da Autarquia; 

9 - Promover estudos e campanhas em prol da racionalizac;ao administrativa 

do pais. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo Geral 

ldentificar as areas de atuac;ao do administrador, bern como a legislac;ao que 

regulamenta o exercfcio profissional para que estudantes e profissionais possam ter 

embasamento legal de sua profissao no mercado de trabalho. 
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1.4.2 Objetivos Especificos 

• ldentificar as areas de atua<;ao do Administrador; 

• ldentificar um breve hist6rico do Administrador; 

• Analisar a Legisla<;ao Vigente do Administrador; 
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2 METODOLOGIA 

Esta monografia foi predominantemente realizada, atraves de pesquisa 

bibliogn3fica em livros, disserta<_;:6es, teses, internet, artigos e revistas cientfficas, 

monografias, peri6dicos e etc. Dessa forma, os objetos de pesquisa que comp6em 

este t6pico nao serao mencionados, pois nao sera utilizado qualquer instrumento ou 

popula<_;:ao para a elabora<_;:ao do mesmo. 

10 



3 REFERENCIAL TEORICO 

3.1 BREVE HISTORICO DA PROFISSAO DE ADMINISTRADOR 

Os curses de Administra9ao no Brasil tern uma hist6ria muito curta, 

principalmente se comparamos com os EUA, onde os primeiros curses na area se 

iniciaram no final do seculo XIX, com a cria9ao da Wharton School, em 1881. Em 

1952, ano em que se iniciava o ensino de Administrayao no Brasil, os EUA ja 

formavam em torno de 50 mil bachareis, 4 mil mestres e 100 doutores por a no, em 

Administra9ao. 

A evoluyao de tais curses se apresenta como uma faceta do desenvolvimento 

do espfrito modernizante. E neste sentido, isto e, na mudan9a e desenvolvimento da 

formayao social brasileira, que devemos buscar as condi96es e as motiva96es para a 

cria9ao desses curses. Estas motiva96es estao relacionadas com o carater de 

especializa9ao e uso crescente da tecnica, tornando imprescindfvel a presen9a de 

profissionais para as diferentes fun96es de controlar, analisar e planejar as atividades 

empresariais. 

0 contexte para a forma9ao do Administrador no Brasil come9ou a ganhar 

contornos mais claros na decada de quarenta. A partir desse perfodo, acentua-se a 

necessidade de mao-de-obra qualificada e, conseqOentemente, da profissionalizayao 

do Ensino de Administra9ao. Ressalto a importancia da formayao de pessoal 

especializado para a planificayao de mudan9as, assim como da cria9ao de centres de 

investigayao para dar suporte a quest6es economicas e administrativas, em uma 

sociedade que passava de um estagio agrario para a industrializa9ao (ANDRADE, 

2007). 

Segundo essa visao, tratava-se de formar, a partir do sistema escolar, um 

Administrador profissional, apto para atender ao processo de industrializa9ao. Tal 

processo desenvolveu-se de forma gradativa, desde a decada de 30, porem, 

acentuou-se por ocasiao da regulamenta9ao da profissao, ocorrida na metade dos 

anos sessenta, atraves da Lei n°. 4.769, de 09 de setembro de 1965. 
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Com essa Lei, o acesso ao mercado profissional seria privative dos portadores 

de titulos expedidos pelo sistema universitario. 0 Ensino de Administrac;ao veio 

privilegiar a participac;ao das grandes unidades produtivas, que passaram a constituir 

um elemento fundamental na economia do pals, principalmente a partir de 1964. 

A grande preocupac;ao com os assuntos economicos teve seu marco em 1943. 

Naquele ano, realizou-se, no Rio de Janeiro, o primeiro Congresso Brasileiro de 

Economia, no qual se manifestou grande interesse pela industrializac;ao do pals, 

postulando-se iniciativas concretas por parte do Estado para motivar a pesquisa em 

assuntos economicos. No processo de industrializac;ao, requer de modo geral, a 

utilizac;ao das func;6es da Administrac;ao como planejamento, organizac;ao, controle e 

lideranc;a, incentivando a contratac;ao de pessoal especializado. 

Somente em 1945 surgiram os primeiros resultados quanto a implantac;ao desse 

ensino. Nesse ano, Gustavo Capanema, Ministro da Educac;ao e Saude, encaminhou 

a Presidencia da Republica um documento que propunha a criac;ao de dois cursos 

universitarios: Ciencias Contabeis e Ciencias Economicas. 

0 documento afirmava que as atividades de direc;ao e orientac;ao, tanto nos 

neg6cios publicos como nos empresariais, haviam atingido um nlvel de maior 

complexidade, exigindo de seus administradores e tecnicos conhecimentos 

especializados. lsso possibilitou que os cursos de economia e contabeis passassem a 

ter um carater de especializac;ao, nao mais de natureza generica, como anteriormente. 

A criac;ao desses cursos assume um papel relevante, por ampliar a organizac;ao 

escolar do pals que, ate entao, constitula-se apenas de engenheiros, medicos e 

advogados. 

Nesse sentido, e significative considerar a importancia do Manifesto dos 

"Pioneiros da Educac;ao Nova" que, em 1932, abordava a necessidade de outros 

cursos universitarios, alem dos ja mencionados. 

0 ensino de Administrac;ao esta relacionado ao processo de desenvolvimento 

do pals. Esse processo foi marcado por dois mementos hist6ricos distintos. 0 primeiro, 
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pelo governo de GetUiio Vargas, representatives do projeto "autonomo", de carc~ter 

nacionalista. 0 segundo, pelo governo de Juscelino Kubitschek, evidenciado pelo 

projeto de desenvolvimento associado e caracterizado pelo tipo de abertura 

economica de carater internacionalista. Este ultimo apresentou-se como um ensaio do 

modele de desenvolvimento adotado ap6s 1964. Nesse perfodo, o processo de 

industrializagao se acentuou, sobretudo devido a importagao de tecnologia norte

americana. 

0 surto de ensino superior, e em especial o de Administragao, e fruto da 

rela<;ao que existe, de forma organica, entre essa expansao e o tipo de 

desenvolvimento economico adotado ap6s 1964, calcado na tendencia para a grande 

empresa. Nesse contexte, tais empresas, equipadas com tecnologia complexa e com 

um crescente grau de burocratiza<;ao, passam a requerer mao-de-obra de nfvel 

superior para lidar com essa realidade. 

0 surgimento da Funda<;ao GetUiio Vargas (FGV) e a cria<;ao da Faculdade de 

Economia e Administragao da Universidade de Sao Paulo (USP) marcaram o ensino e 

a pesquisa de temas economicos e administrativos no Brasil, contribuindo para o 

processo de desenvolvimento economico do pais. 

Tais institui<;6es ocuparam uma posi<;ao dominante no campo das instituig6es 

de ensino de Administragao, assim como de referencia do posterior desenvolvimento 

desses curses. 

E. importante considerar que a ideia dos fundadores dessas instituig6es era criar 

um novo tipo de intelectual, dotado de uma formagao tecnica capaz de revestir suas 

ag6es de conhecimentos especializadas, como uma estrategia indispensavel ao 

prosseguimento das transforma<;6es economicas iniciadas em meados dos anos trinta. 

Tratava-se, para Martins de formar, a partir do sistema escolar, o "administrador 

profissional". Esse processo se intensificaria no memento da regulamentagao da 

profissao ocorrida na metade dos anos sessenta (1965), quando o acesso ao mercado 

profissional seria restrito aos portadores de tftulos universitarios. 
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A FGV representa a primeira e mais importante institui<;ao que desenvolveu o 

ensino de Administra<;ao. Sua origem remonta a cria<;ao do Departamento de 

Administra<;ao do Servi<;o Publico (DASP), em 1938. Esse 6rgao tinha como finalidade 

estabelecer um padrao de eficiemcia no servi<;o publico federal e criar canais mais 

democraticos para o recrutamento de Recursos Humanos para a administra<;ao 

publica, por meio de concursos de admissao. 

A ideia da cria<;ao da nova lnstitui<;ao foi bern acolhida pelo entao presidente da 

Republica, Getulio Vargas, que autorizou o DASP a promover a abertura de uma 

entidade voltada ao estudo de princfpios e metodos da organiza<;ao racional do 

trabalho, visando a prepara<;ao de pessoal qualificado para a administra<;ao publica e 

privada. A institui<;ao surgiu por meio do Decreta n°. 6.933, proxima ao p61o dominante 

dos campos do poder politico e economico. 

Foi na FGV que surgiram os primeiros institutes de investiga<;ao sobre assuntos 

economicos do pals, com prop6sito de fornecer resultados para as atividades dos 

setores estatais e privado. 

A cria<;ao da Funda<;ao GetUiio Vargas ocorreu em um memento em que o 

ensino superior brasileiro deslocava-se de uma tendencia europeia para uma 

tendencia norte-americana. lsto e evidente, uma vez que a FGV tern apresentado um 

vinculo entre seus organizadores e o ensino universitario norte-americana, de onde 

proveio a inspira<;ao para estrutura-la em termos de funda<;ao. 

Martins (2005) cementa ainda que o objetivo da Funda<;ao era formar 

especialistas para atender ao setor produtivo, tomando-se como inspira<;ao as 

experiencias norte-americanas. Em 1948, representantes dessa lnstitui<;ao visitaram 

vinte e cinco Universidades americanas que mantinham cursos de Administra<;ao 

Publica, com intuito de conhecer diferentes formas de organiza<;ao. lsto favoreceu a 

realiza<;ao de encontros entre representantes da FGV e professores norte-americanos 

visando a cria<;ao de uma escola voltada ao treinamento de especialistas em 

Administra<;ao Publica. 
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Como fruto dessas rela96es, foi criada, em 1952, a Escola Brasileira de 

Administra9ao Publica (EBAP), pela Funda9ao Getulio Vargas, com o apoio da ONU e 

da UNESCO para a manuten9ao inicial. 0 convenio com esses organismos 

internacionais previa a manuten9ao de professores estrangeiros na escola e bolsas de 

estudo para o aperfei9oamento dos futures docentes no exterior. 

Com o surgimento da EBAP no Rio de Janeiro, a FGV preocupou-se em criar 

uma escola destinada especificamente a prepara9ao de Administradores de 

Empresas, vinculada ao mundo empresarial, com o objetivo de formar especialistas 

em tecnicas modernas de administra9ao empresarial. 

Essa situa9ao possibilitou a cria9ao da Escola de Administra9ao de Empresas 

de Sao Paulo (EAESP), em 1954. E importante destacar que a FGV escolheu essa 

cidade, considerada a capital economica do pais, "cora9ao e cerebra da iniciativa 

privada", com intuito de atender as expectativas do empresariado. Para a implanta9ao 

da escola, a FGV buscou apoio do governo federal, do Estado de Sao Paulo e da 

iniciativa privada. 

Para dar inicio as atividades nessa nova lnstitui9ao, a FGV firmou urn acordo 

com a USAID (Desenvolvimento lnternacional do Governo dos Estados Unidos). 

Nesse convenio, o governo norte-americana se comprometia a manter, junto a esta 

escola, uma missao universitaria de especialistas em Administra9ao de Empresas, 

recrutados na Universidade Estadual de Michigan. 

Por outro lado, a FGV enviaria docentes para estudos de p6s-gradua9ao nos 

Estados Unidos, com intuito de preencher os quadros do corpo docente da EAESP. 

Tal convenio revelava a influencia do ensino de Administra9ao norte-americana na 

realidade brasileira, evidenciada, sobretudo, por meio dos curriculos e bibliografias. 

Com a cria9ao da EAESP, surgiu o primeiro curricula especializado em 

Administra9ao, que influenciou, de alguma forma, o movimento posterior nas 

institui96es de ensino superior do Pais. A partir da decada de sessenta, a FGV passou 
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a criar curses de p6s-gradua9ao nas areas de Economia, Administra9ao Publica e de 

Empresas. Em meados dessa decada, iniciou a oferta regular dos curses de mestrado. 

Com a cria9ao dos curses de mestrado, a FGV passou a ser o centro formador 

de professores para outras institui96es de ensino, no memento em que ocorreu uma 

enorme expansao dos curses de Administra9ao. Como conseqOencia dessa expansao, 

na metade da decada de 70, a entidade passou a ministrar urn programa de doutorado 

nessas areas. 

A Universidade de Sao Paulo surgiu em 1934, por meio da aglutina9ao de 

faculdades ja existentes e da abertura de novos centres de ensino. Em 1946, foi criada 

a Faculdade de Economia e Administra9ao (FEA), que tinha por objetivo formar 

funcionarios para os grandes estabelecimentos de Administra9ao publica e privada. 

A cria9ao da FEA se deve principalmente ao grande surto de industrializa9ao, 

quando surgiram empresas movimentando vultosos capitais que exigiram, para sua 

gestae, tecnicas altamente especializadas. 

Assim como a FGV, por meio da EBAP e da EAESP, tambem a Faculdade de 

Economia e Administra9ao foi criada com urn objetivo pratico e bern definido: atender, 

por meio da prepara9ao de recursos humanos, as demandas oriundas do acelerado 

crescimento econ6mico . 

No interior da FEA, foram criados institutes que desempenharam um papel 

estrategico para sua articula9ao com o campo do poder econ6mico, na medida em que 

passou a prestar servi9os a organismos publicos e privados. 

E. importante mencionar o Institute de Administra9ao, criado em 1946, que, 

juntamente com a FEA, foi, ate 1966, muito importante na orienta9ao de projetos e 

pesquisas para a administra9ao publica e estatal. 

Somente no inicio dos anos 60, a FEA sofreu algumas altera96es estruturais, 

dando origem ao Departamento de Administra9ao, composto por disciplinas integradas 

aos curses de Ciencias Econ6micas e Ciencias Contabeis. Segundo Martins (2005), 

nessa epoca, surgiram os primeiros curses de p6s-gradua9ao da faculdade, inclusive 
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em Administra<;ao, embora, ainda nao existisse o curse de gradua<;ao. lsto s6 veio a 

ocorrer em 1963, quando a faculdade passou a oferecer os curses de Administra<;ao 

de Empresas e de Administra<;ao Publica. 

E importante considerar que, enquanto a cria<;ao da EBAP e EAESP 

correspondeu a urn memento hist6rico, em que o segundo Governo de Getulio Vargas 

procurou conduzir uma polftica economica, baseada na cria<;ao de empresas estatais 

e empresas privadas nacionais, retomando o tema do nacionalismo, a cria<;ao do 

curse de Administra<;ao da FEA coincidiu com urn memento em que a grande empresa 

estrangeira havia se consolidado no mercado interne nacional. 

A partir de 1972, o Institute de Administra<;ao foi reestruturado, passando a ligar

se ao Departamento de Administra<;ao e nao mais a urn grupo de disciplinas. Seu 

principal objetivo tern sido o de prestar servi<;os a entidades publicas e privadas, 

realizando pesquisas e treinamento de pessoal. Segundo Martins (2005), os servi<;os 

prestados geraram urn fundo de pesquisa, transformando-o em urn 6rgao captador de 

recursos no interior da FEA. 

Observa-se tambem que a cria<;ao e a evolu<;ao dos curses de Administra<;ao na 

sociedade brasileira, no seu primeiro memento, se deram no interior de lnstitui<;6es 

Universitarias, fazendo parte de urn complexo de ensino e pesquisa. Essas escolas 

transformaram-se em p61os de referenda para a organiza<;ao e funcionamento desse 

campo (ANDRADE, 2007). 

No final dos anos 60, a evolu<;ao dos Curses de Administra<;ao ocorreria, nao 

mais vinculada a lnstitui<;6es Universitarias, mas as Faculdades lsoladas que 

proliferaram no bojo do processo de expansao privatizada na sociedade brasileira. 

Essa expansao tambem esta relacionada as transforma<;6es ocorridas no plano 

economico. A partir da decada de 60, o estilo de desenvolvimento privilegiou as 

grandes unidades produtivas na economia do pafs. Ocorreu o crescimento acentuado 

das grandes empresas, principalmente estrangeiras e estatais, permitindo a utiliza<;ao 

crescente da tecnica. lsso implicou diretamente a necessidade de profissionais com 
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treinamento especffico para executar diferentes fun<;6es internas das organiza<;6es. 

Diante dessa situa<;ao, as grandes empresas passaram a adotar a profissionaliza<;ao 

de seus quadros, tendo em vista o tamanho e complexidade das estruturas. lsso veio 

constituir urn espa<;o potencial para a utiliza<;ao dos Administradores que passaram 

pelo sistema escolar. 

Com as mudan<;as economicas, urn novo acontecimento acentuou a tendencia a 

profissionaliza<;ao do Administrador: a regulamenta<;ao dessa atividade, que ocorreu 

na metade da decada de 60, pela Lei n°. 4. 769, de 9 de setembro de 1965. 

A presente Lei, no seu artigo 3°, afirma que o exercfcio da profissao de Tecnico 

em Administra<;ao e privative dos Bachareis em Administra<;ao Publica ou de 

Empresas, diplomados no Brasil, em curses regulares de ensino superior, oficial, 

oficializado ou reconhecido, cujo curricula seja fixado pelo Conselho Federal de 

Educa<;ao, nos termos da Lei n°. 4.024, de 20 de dezembro de 1961, que fixa as 

Diretrizes e Bases da Educa<;ao no Brasil. lsso veio ampliar urn vasto campo de 

trabalho para a profissao de Administrador. 

No ana seguinte a regulamenta<;ao da profissao, par meio do Parecer n° 307/66, 

aprovado em 8 de julho de 1966, o Conselho Federal de Educa<;ao fixou o primeiro 

curricula mfnimo do curse de Administra<;ao. Dessa forma, foram institucionalizadas, 

no Brasil, a profissao e a Forma<;ao de Tecnico em Administra<;ao (ANDRADE, 2007). 

As diretrizes do parecer se inspiraram na analise das condi<;6es reais da 

Administra<;ao no Pafs e nos postulados que emanavam da lei e da doutrina fixada na 

experiencia nacional e internacional. 

Tal curricula procurou agrupar materias de cultura geral, objetivando o 

conhecimento sistematico dos fates e condi<;6es institucionais em que se inseria o 

fenomeno administrative; materias instrumentais, oferecendo os modelos e tecnicas de 

natureza conceitual ou operacional, e materias de forma<;ao profissional. 

Com a liberdade dada pelo curricula, as escolas poderiam ministrar as materias 

do curricula mfnimo com diferentes dosagens de tempo e de acento quanta aos 
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objetivos, assim como organizar curses ou seminaries de aplicayao mais restrita ou 

especializada. 

Tem-se de superar certa tendencia atomfstica que decompoe o currfculo em 

todos os elementos que podera abranger, adicionados, depois, como materias 

aut6nomas: e a tendencia prevalecente ao Iongo da tradiyao educacional, a que se 

deve a excessiva densidade des pianos de estudo. 

De acordo com o Parecer n°. 307/66, o currfculo mfnimo do curse de 

Administra9ao, que habilita ao exercfcio da profissao de Tecnico de Administrayao, 

seria constitufdo das seguintes materias: 

• Matematica 

• Estatfstica 

• Contabilidade 

• Teoria Econ6mica 

• Economia Brasileira 

• Psicologia Aplicada a Administrayao 

• Sociologia Aplicada a Administra9ao 

• lnstitui96es de Direito Publico e Privado (incluindo No96es de Etica 

Administrativa) 

• Legislayao Social 

• Legisla9ao Tributaria 

• Teoria Geral da Administra9ao 

• Administra9ao Financeira e Or9amento 

• Administrayao de Pessoal 

• Administra9ao de Material 
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Alem desse elenco de materias, tornava-se obrigat6rio o Direito Administrative, 

ou Administrac;ao de Produc;ao e Administrac;ao de Vendas, segundo a opc;ao do 

aluno. Os alunos tambem tinham de realizar um estagio supervisionado de seis meses 

para obter o diploma. 

A partir dessa regulamentac;ao, procurou-se instituir organismos que 

controlassem o exercfcio da profissao. Foram criados, entao, os Conselhos Regionais 

de Administrac;ao (CRAs). 

A func;ao de tais organismos era de fiscalizar o desempenho da profissao e 

expedir as carteiras profissionais. S6 poderiam exercer a profissao aqueles que 

fossem registrados nos CRAs. Esse organismo passaria a ter um forte controle sobre 

as condic;oes de acesso a profissao .. 

lsso nos mostra que a regulamentac;ao da profissao de Administrador, ao 

institucionalizar que o seu exercfcio seria privative daqueles que possufam titulo de 

bacharel em Administrac;ao, contribuiria de forma acentuada para a expansao desses 

cursos. 

Outro fator que contribuiu significativamente nesse processo de 

profissionalizac;ao foram as leis da Reforma do Ensino Superior. Essas leis 

estabeleceram claramente nfveis de ensino tipicamente voltados as necessidades 

empresariais, assim como possibilitaram o surgimento de lnstituic;oes privadas, que, 

juntamente com as Universidades, pudessem corresponder a grande demanda de 

ensino superior desde a decada de 50. 

A Lei n°. 5.540, nos seus artigos 18 e 23, afirma que: "os cursos profissionais 

poderao, segundo a area abrangida, apresentar modalidades diferentes quanto ao 

numero e a durac;ao, a fim de corresponder as profissoes reguladas em Lei: As 

Universidades e os estabelecimentos isolados poderao organizar outros cursos para 

atender as exigemcias de sua programac;ao especffica e fazer face a peculiaridade do 

mercado de trabalho regional". 
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Essa relac;ao entre pratica profissional e a obtenc;ao de titulo especffico 

impulsionou aqueles que aspiravam a ter acesso a func;6es econ6mico

administrativas, em 6rgaos publicos ou privados, a ingressar em centres de ensino que 

oferecessem tal habilitac;ao. Tambem aqueles que ja desenvolviam tais atividades no 

mercado profissional foram estimulados a buscar o titulo universitario para obter 

promoc;6es. 

Um des aspectos que merece ser destacado na expansao des curses de 

Administrac;ao e a consideravel participac;ao da rede privada nesse precesso, ocorrido 

a partir do final des anos 70. No inicio da decada de 80, o sistema particular era 

responsavel per aproximadamente 79% des alunos, ficando o sistema publico com o 

restante. 0 mesmo ocorre nas demais areas do conhecimento, onde a distribuic;ao e 

de 61% para a rede privada. 

Ao contrario das primeiras escolas, que nasceram pr6ximas aos campos do 

poder economico e politico, as novas escolas, de maneira geral, nasceram 

equidistantes das expectativas e des grupos que ocupam posic;6es dominantes nesses 

campos. Essas escolas surgiram a partir da iniciativa daqueles que atuavam no setor 

educacional, aproveitando o memento em que o Estado p6s-64 abriu um grande 

espac;o para a iniciativa privada, visando a atender a crescente demanda de acesso ao 

ensino de 3° grau. 

A abertura des curses apresentava-se vantajosa, uma vez que poderiam ser 

estruturadas sem muitos dispendios financeires. Tais curses buscavam certa 

rentabilidade academica, procurando adaptar suas praticas academicas aos grandes 

centres que desfrutam de maier legitimidade. 

Observa-se uma relac;ao assimetrica, em que as primeiras escolas de 

Administrac;ao, como tendencia, tern produzido para o setor publico e privado uma elite 

administrativa vinculada aos p61os dominantes des campos do poder politico e 

economico. Per outre lade, as novas instituic;6es tern preduzido os quadros medics 

para as burocracias publicas e privadas que, em func;ao de sua complexidade, 
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necessitam de pessoal para suas retinas, isto e, urn pessoal treinado para quest6es 

econ6mico-administrativas (ANDRADE, 2007). 

Outre fator, tambem fruto da expansao dos curses de Administra9ao na 

sociedade brasileira, e a concentra9ao desse ensino em determinadas regi6es. No 

inicio da decada de 80, as regi6es Sudeste e Sui respondiam por 80.722 alunos e 81% 

de todo o ensino de Administra9ao do Pais. Esses dados indicam uma forte 

prevalemcia das regi6es de maier concentra9ao e diferencia9ao produtiva, onde se 

localizam as maiores oportunidades em termos de mercado de trabalho para essa 

profissao. 

lsto mostra que a preocupa9ao nao deve estar apenas voltada a prepara9ao de 

profissionais para as empresas privadas. No memento em que o Brasil se encaminha 

para uma sociedade democratica, parece oportuno defender a forma9ao de um 

profissional capaz de atuar em outras formas organizacionais, tais como: associa96es 

de bairros, cooperativas, pequenas empresas e outros campos novos a espera de 

formas organizacionais inovadoras, alem do seu tradicional campo nas empresas. 

3.2 LEGISLA<;AO DO EXERCiCIO PROFISSIONAL DE ADMINISTRADOR 

3.2.1 Lei n°. 4769 de 9 de setembro de 1965. 

Esta Lei trata do exercicio profissional de administrador, suas fun96es, 

beneficios e fala tambem da prote9ao que o administrador tern, e a lei esta de acordo 

com a Constitui9ao em vigor no Brasil. 

Art. 1° 0 Grupe da Confedera9ao Nacional das Profiss6es Libera is, con stante do 

Quadro de Atividades e Profiss6es, anexo a Consolida9ao das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-lei n°. 5.452, de 1° de maio de 1943, e acrescido da categoria 

profissional de Tecnico de Administra9ao. 

§ 1° VET ADO. 

§ 2° Terao os mesmos direitos e prerrogativas dos bachareis em Administra9ao, 

para o provimento dos cargos de Tecnico de Administra9ao do Servi90 Publico 
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Federal, os que hajam side diplomados no exterior, em curses regulares de 

administragao, ap6s a revalidagao des diplomas no Ministerio da Educa<;ao e Cultura 

bem como os que, embora nao diplomados, VETADO, ou diplomados em outros 

curses de ensino superior e medic, contem cinco anos, ou mais, de atividades pr6prias 

ao campo profissional de Tecnico de Administragao, VET ADO. 

0 Art. 1° explica do que trata a lei, e claramente visualiza-se que ela dispoe 

sabre o exercfcio profissional da categoria de administrador. Cujo criteria para poder 

atuar como administrador e ter o curse de bacharel em administragao. 

Art. 2° A atividade profissional de Tecnico de Administra<;ao sera exercida, como 

profissao liberal ou nao, VET ADO, mediante: 

a) pareceres, relat6rios, planes, projetos, arbitragens, laudos, assessoria em 

geral, chefia intermediaria, dire<;ao superior; 

b) pesquisas, estudos, analise, interpreta<;ao, planejamento, implantagao, 

coordenagao e centrale des trabalhos nos campos da administragao VETADO, como 

administragao e sele<;ao de pessoal, organizagao e metodos, orgamentos, 

administragao de material, administragao financeira, relagoes publicas, administragao 

mercadol6gica, administragao de produgao, relagoes industriais, bern como outros 

campos em que esses se desdobrem ou aos quais sejam conexos; 

c) VETADO. 

0 Art. 2° trata das atribuigoes do cargo de administrador e des campos 

profissionais no qual podem atuar. 0 campo de administragao e muito ample e hoje 

com a amplia<;ao des campos conexos, percebe-se que as organizagoes precisam ter 

esses administradores com especializagoes nesses respectivos campos. 

Art. 3° 0 exercicio da profissao de Tecnico de Administragao e privative: 

a) des bachareis em Administra<;ao Publica ou de Empresas, diplomados no 

Brasil, em curses regulares de ensino superior, oficial, oficializado ou reconhecido, 

cujo curricula seja fixado pelo Conselho Federal de Educagao, nos termos da Lei n°. 

4.024, de 20 de dezembro de 1961; 
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b) des diplomados no exterior, em curses regulares de Administra<;ao, ap6s a 

revalidagao do diploma no Ministerio da Educagao e Cultura, bern como des 

diplomados, ate a fixagao do referido curricula, per curses de bacharelado em 

Administragao, devidamente reconhecidos; 

c) des que, embora nao diplomados nos termos das alfneas anteriores, ou 

diplomados em outros curses superiores e de ensino medic, contem, na data da 

vigencia desta lei, cinco anos, ou mais, de atividades pr6prias no campo profissional 

de Tecnico de Administragao definido no art. 2°. (Parte vetada e mantida pelo 

Congresso Nacional). 

Paragrafo unico. A aplicagao deste artigo nao prejudicara a situagao des que, 

ate a data da publicagao desta Lei, ocupem o cargo de Tecnico de Administragao, 

VET ADO, os quais gozarao de todos os direitos e prerrogativas estabelecidos neste 

diploma legal. 

0 Art. 3° relata sobre o campo privative do administrador, estabelecendo que 

para atuar como profissional de administragao o individuo deve ser bacharel em 

administragao e no case de estrangeiro o mesmo deve reconhecer o diploma no 

ministerio da educagao e cultura. 

Art. 4° Na administragao publica, autarquica, VET ADO, e obrigat6ria, a partir da 

vigencia desta Lei, a apresentagao de diploma de Bacharel em Administragao, para o 

provimento e exercfcio de cargos tecnicos de administragao, ressalvados os direitos 

des atuais ocupantes de cargos de Tecnico de Administragao. 

§ 1° Os cargos tecnicos a que se refere este artigo serao definidos no 

regulamento da presente Lei, a ser elaborado pela Junta Executiva, nos termos do 

artigo 18. 

§ 2° A apresenta<;ao do diploma nao dispensa a prestagao de concurso, quando 

exigido para o provimento do cargo. 

Este artigo explica que a partir da vigencia desta lei, e obrigat6rio a 

apresentagao do diploma de bacharel em administragao para poder atuar em cargo 
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privative do administrador e para prestarem concurso publico tambem fica obrigat6rio 

a apresenta<;ao do mesmo. 

Art. 5° Aos bachareis em Administra<;ao e facultada a inscri<;ao nos concursos, 

para provimento das cadeiras de Administra<;ao VETADO, existentes em qualquer 

ramo do ensino tecnico au superior, e nas des curses de Administra<;ao. 

Art. 6° Sao criados o Conselho Federal de Tecnicos de Administra<;ao (C.F.T.A.) 

e as Conselhos Regionais de Tecnicos de Administra<;ao (C. R. T. A), constituindo em 

seu conjunto uma autarquia dotada de personalidade jurfdica de direito publico, com 

autonomia tecnica, administrativa e financeira, vinculada ao Ministerio do Trabalho e 

Previdemcia Social. 

Aqui trata-se da cria<;ao des Conselho Federal e Regional de Administra<;ao, as 

quais irao proteger o campo profissional de administrador, onde, sao autarquias 

federais de autonomia propria, vivendo da anuidade des administradores. 

Art. 7° 0 Conselho Federal de Tecnicos de Administra<;ao, com sede em Brasilia, 

Distrito Federal, tera par finalidade: 

a) propugnar par uma adequada compreensao des problemas administrativos e 

sua racional solu<;ao; 

b) orientar e disciplinar o exercicio da profissao de Tecnico de Administra<;ao; 

c) elaborar seu regimento interne; 

d) dirimir duvidas suscitadas nos Conselhos Regionais; 

e) examinar, modificar e aprovar as regimentos internes des Conselhos 

Regionais; 

f) julgar, em ultima instancia, as recursos de penalidades impostas pelos 

C.R.T.A.; 

g) votar e alterar o C6digo de Deontologia Administrativa, bem como zelar pela 

sua fiel execu<;ao, ouvidos as C.R.T.A.; 

h) aprovar anualmente o or<;amento e as contas da autarquia; 
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i) promover estudos e campanhas em prol da racionaliza<;ao administrativa do 

Pais. 

Art. 8° Os Conselhos Regionais de Tecnicos de Administra<;ao (C.R.T.A.), com 

sede nas Capitais dos Estados no Distrito Federal, terao por finalidade: 

a) dar execu<;ao as diretrizes formuladas pelo Conselho Federal de Tecnicos de 

Administra<;ao; 

b) fiscalizar, na area da respectiva jurisdi<;ao, o exercfcio da profissao de Tecnico 

de Administra<;ao; 

c) organizar e manter o registro de Tecnicos de Administra<;ao; 

d) julgar as infra<;5es e impor as penalidades referidas nesta Lei; 

e) expedir as carteiras profissionais dos Tecnicos de Administra<;ao; 

f) elaborar o seu regimento interne para exame e aprova<;ao pelo C.F.T.A. 

g) eleger urn delegado e urn suplente para a assembleia de elei<;ao dos membros 

do Conselho Federal, de que trata a alinea a do art.9°. (Aiinea inclufda pela Lei n° 

6.642, de 14.5.79). 

Art. go 0 Conselho Federal de Tecnicos de Administra9ao compor se a de 

brasileiros nates ou naturalizados, que satisfa9am as exigencias desta Lei, e tera a 

seguinte constituiQao: 

Art. 9° 0 Conselho Federal de Administra<;ao compor-se-a de brasileiros nates ou 

naturalizados, que satisfa<;am as exigencias desta lei, e sera constitufdo por tantos 

membros efetivos e respectivos suplentes quantos forem os Conselhos Regionais, 

eleitos em escrutfnio secrete e por maioria simples de votes nas respectivas regi5es. 

(Reda<;ao dada pela Lei n°. 8.873, de 26.4.1994). 

a) nove membros efetivos, eleitos pelos representantes des sindicatos e das 

associa96es profissionais de Tecnicos de AdministraQao, que, per sua vez, elegerao 

dentre si o seu Presidente; 

a) nove membros efetivos, eleitos em escrutfnio secrete e maioria absoluta de 

votes, em assembleia dos delegados dos Conselhos Regionais, que, por sua vez, 
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elegerao entre si, o respective Presidente. (Redagao dada pela Lei n°. 6.642, de 

14.5.79). 

b) nove suplentes eleitos juntamente com os membros efetivos. 

Paragrafo unico. Dois tergos, pelo menos, dos membros efetivos, assim como 

dos membros suplentes, serao necessariamente bachareis em Administragao, salvo 

nos Estados em que, por motives relevantes, isso nao seja possfvel. 

Art. 10. A renda do C.F.T.A. e constitufda de: 

a) vinte por cento (20%) da renda bruta dos C.R.T.A., com excegao dos legados, 

doagoes ou subvengoes; 

b) do a goes e leg ados; 

c) subvengoes dos Governos Federal, Estaduais e Municipais, ou de empresas e 

instituigoes privadas; 

d) rendimentos patrimoniais; 

e) rendas eventuais. 

Art. 11. Os C.RT.A serao constitufdos de nove membros, eleitos da mesma 

forma estabelecida para o 6rgao federal. 

Art. 11 Os Conselhos Regionais de Tecnicos de Administragao serao 

constitufdos de nove membros, eleitos em escrutfnio secreta e maioria absoluta de 

votes, em assembleia, des registrados em cada regiao e que estejam em gozo de 

seus direitos profissionais. (Redagao dada pela Lei n°. 6.642, de 14.5.79). 

Art. 11 Os Conselhos Regionais de Administragao com ate doze mil 

administradores inscritos, em gozo de seus direitos profissionais, serao constitufdos de 

nove membros efetivos e respectivos suplentes, eleitos da mesma forma estabelecida 

para o Conselho Federal. (Redagao dada pela Lei n°. 8.873, de 26.4.1994). 

§ 1° Os Conselhos Regionais de Administragao com numero de administradores 

inscritos superior ao constante do caput deste artigo poderao, atraves de deliberagao 

da maioria absoluta do Plenario e em sessao especffica, criar mais uma vaga de 

Conselheiro efetivo e respective suplente para cada contingente de tres mil 
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administradores excedente de doze mil, ate o limite de vinte e quatro mil (Paragrafo 

incluldo pela Lei n° 8.873, de 26.4.1994). 

Art. 12. A renda dos C.R.T.A. sera constitulda de: 

a) oitenta por cento (80%) da anuidade estabelecida pelo C.F.T.A. e revalidada 

trienalmente; 

b) rendimentos patrimoniais; 

c) doac;oes e legados; 

d) subvenc;oes e auxllios dos Governos Federal, Estaduais e Municipais, ou, 

ainda, de empresas e, instituic;oes particulares; 

e) provimento das multas aplicadas; 

f) rendas eventuais. 

Art. 13. Os mandates dos membros do C.F.T.A e os dos membros dos C.R.T.A 

serao de 3 (tres) a nos, podendo ser renovados. 

§ 1° Anualmente, far sea a renovagao do tergo dos membros do C.F.T.A e dos 

C.R.T.A 

§ 2° Para os fins do paragrafo anterior, os membros do C.F.T.A e dos C.R.T.A., 

na primeira eleigao que se realizar nos termos da presente Lei, terao 3 (tres), o 

mandate de 1 (um) ano, 3 (tres) o de 2 (dois) anos, e 3 (tres), mandate de 3 (tres) 

afle&.-

Art. 13 Os mandates dos membros do Conselho Federal e dos Conselhos 

Regionais de Administrac;ao serao de quatro anos, permitida uma reeleic;ao. (Redac;ao 

dada pela Lei n°. 8.873, de 26.4.1994). 

Paragrafo unico. A renovac;ao dos mandates dos membros dos Conselhos 

referidos no caput deste artigo sera de urn terc;o e de dois terc;os, alternadamente, a 

cada bienio. 

Art. 14. S6 poderao exercer a profissao de Tecnico de Administrac;ao os 

profissionais devidamente registrados nos C.R.T.A., pelos quais sera expedida a 

carteira profissional. 
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§ 1° A falta do registro torna ilegal, punivel, o exercicio da profissao de Tecnico 

de Administrac;ao. 

§ 2° A carteira profissional servira de prova para fins de exercicio profissional, de 

carteira de identidade, e tera fe em todo o territ6rio nacional. 

Art. 15. Serao obrigatoriamente registrados nos C.R.T.A. as empresas, entidades 

e escrit6rios tecnicos que explorem, sob qualquer forma, atividades do Tecnico de 

Administrac;ao, enunciadas nos termos desta Lei. 

§ 1° VET ADO. 

§ 2° 0 registro a que se referem este artigo VETADO sera feito gratuitamente 

pelos C.R.T.A. 

Art. 16. Os Conselhos Regionais de Tecnicos de Administrac;ao aplicarao 

penalidades aos infratores dos dispositivos desta Lei, as quais poderao ser: 

a) multa de 5% (cinco por cento) a 50% (cinquenta por cento) do maior salario

minimo, vigente no Pais aos infratores de qualquer artigo; 

b) suspensao de seis meses a urn ano ao profissional que demonstrar 

incapacidade tecnica no exercicio da profissao, assegurando-lhe ampla defesa; 

c) suspensao, de urn a cinco anos, ao profissional que, no ambito de sua 

atuac;ao, for responsavel, na parte tecnica, por falsidade do documento, ou por dolo, 

em parecer ou outro documento que assinar. 

§ 1° VET ADO. 

§ 2° No caso de reincidemcia da mesma infrac;ao, praticada dentro do prazo de 

cinco anos, ap6s a primeira, alem da aplicac;ao da multa em dobro, sera determinado o 

cancelamento do registro profissional. 

Art. 17. Os Sindicatos e Associac;6es Profissionais de Tecnicos de Administrac;ao 

cooperarao com o C.F.T.A. para a divulgac;ao das modernas tecnicas de 

administrac;ao, no exercicio da profissao. 

Art. 18. Para promoc;ao das medidas preparat6rias a execuc;ao desta Lei, sera 

constituida por decreto do Presidente da Republica, dentro de 30 dias, uma Junta 
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Executiva integrada de dois representantes indicados pelo DASP, ocupantes de cargo 

de Tecnico de Administrac;ao; de dois bachareis em Administrac;ao, indicados pela 

Fundac;ao Getulio Vargas; de tres bachareis em Administrac;ao, representantes das 

Universidades que mantenham curse superior de Administrac;ao, um des quais 

indicado pela Fundac;ao Universidade de Brasilia e os outros dois per indicac;ao do 

Ministro da Educac;ao. Paragrafo unico. Os representantes de que trata este artigo 

serao indicados ao Presidente da Republica em lista duplice. 

Art. 19. A Junta Executiva de que trata o artigo anterior cabera: 

a) elaborar o projeto de regulamento da presente Lei e submete-lo a aprovac;ao 

do Presidente da Republica; 

b) proceder ao registro, como Tecnico de Administrac;ao, des que o requererem, 

nos termos do art. 3°; c) estimular a iniciativa des Tecnicos de Administrac;ao na 

criac;ao de associag6es profissionais e sindicatos; 

d) promover, dentro de 180 (cento e oitenta) dias, a realizac;ao das primeiras 

eleic;6es, para a formac;ao do Conselho Federal de Tecnicos de Administrac;ao 

(C.F.T.A.) e des Conselhos Regionais de Tecnicos de Administrac;ao (C.R.T.A.). 

§ 1° Sera direta a eleic;ao de que trata a alinea d deste artigo, nela votando todos 

os que forem registrados, nos termos da alinea b. 

§ 2° Ao formar-se o C.F.T.A., sera extinta a Junta Executiva, cujo acervo e cujos 

cadastros serao per ele absorvidos. 

Art. 20. 0 disposto nesta Lei s6 se aplicara aos servic;os municipais, as empresas 

privadas e as autarquias e sociedades de economia mista des Estados e Municipios, 

ap6s comprovac;ao, pelos Conselhos Tecnicos de Administrac;ao, da existencia, nos 

Municipios em que esses servic;os, empresas, autarquias ou sociedades de economia 

mista tenham sede, de tecnicos legalmente habilitados, em numero suficiente para o 

atendimento nas fungoes que lhes sao pr6prias. 

Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicac;ao. 

Art. 22. Revogam-se as disposig6es em contrario. 
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Brasilia, g de setembro de 1g65; 144° da lndependemcia e 77° da Republica. 

3.2.2 Lei n°. 8.873 de 26 de abril de 1994. 

Altera dispositivos da Lei n°. 4.76g, de g de setembro de 1g65, que disp6e 

sobre o exercicio da profissao de Tecnico de Administra<;ao. 

Art. 1° Os arts. go, 11 e 13 da Lei n°. 4.76g de g de setembro de 1g65, passam 

a vigorar com a seguinte reda<;ao: 

"Art. go" 0 Conselho Federal de Administra<;ao compor-se-a de brasileiros 

nates ou naturalizados, que satisfa<;am as exigencias desta lei, e sera constituido por 

tantos membros efetivos e respectivos suplentes quantos forem os Conselhos 

Regionais, eleitos em escrutinio secrete e por maioria simples de votes nas 

respectivas regi6es. 

Art. 11 Os Conselhos Regionais de Administra<;ao com ate doze mil 

administradores inscritos, em gozo de seus direitos profissionais, serao constituidos de 

nove membros efetivos e respectivos suplentes, eleitos da mesma forma estabelecida 

para o Conselho Federal. 

1° Os Conselhos Regionais de Administra<;ao com numero de administradores 

inscritos superior ao constante do caput deste artigo poderao, atraves de delibera<;ao 

da maioria absoluta do Plenario e em sessao especifica, criar mais uma vaga de 

Conselheiro efetivo e respective suplente para cada contingente de tres mil 

administradores excedente de doze mil, ate o limite de vinte e quatro mil. 

Art. 13 Os mandates dos membros do Conselho Federal e dos Conselhos 

Regionais de Administra<;ao serao de quatro anos, permitida uma reelei<;ao. 

Paragrafo unico. A renova<;ao dos mandates dos membros dos Conselhos 

referidos no caput deste artigo sera de urn ter<;o e de dois ter<;os, alternadamente, a 

cada bienio. 

Art. 2° (Vetado). 

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publica<;ao. 
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Art. 4° Revogam-se as disposi96es em contrario. 

Brasilia, 26 de abril de 1994; 173° da lndependencia e 106° da Republica. 

3.2.3 Lei n°. 6.839 de 30 de outubro de 1980. 

Disp6e sobre o registro de empresas nas entidades fiscalizadoras do exercfcio 

de profissoes. 

Art. 1° 0 registro de empresas e a anota9ao dos profissionais legalmente 

habilitados, delas encarregados, serao obrigat6rios nas entidades competentes para a 

fiscaliza9ao do exercfcio das diversas profissoes, em razao da atividade basica ou em 

rela9ao aquela pela qual prestem servi9os a terceiros. 

Art. 2° Esta Lei entrara em vigor na data de sua publica9ao. 

Art. 3° Revogam-se as disposi96es em contrario. 

Brasilia, em 30 de outubro de 1980; 159° da lndependencia e 92° da Republica. 

3.2.4 Lei n°. 6.206 de 7 de maio de 1975. 

Da valor de documento de identidade as carteiras expedidas pelos 6rgaos 

fiscalizadores de exercfcio profissional e da outras providencias. 

Art. 1° E valida em todo o Territ6rio Nacional como prova de identidade, para 

qualquer efeito, a carteira emitida pelos 6rgaos criados por lei federal, controladores 

do exercfcio profissional. 

Art. 2° Os creditos dos 6rgaos referidos no artigo anterior serao exigfveis pela 

a9ao executiva processada perante a Justi9a Federal. 

Art. 3° Esta Lei entrara em vigor na data de sua publica9ao, revogadas as 

disposi96es em contrario. 

Brasilia, em 7 de maio de 1975, 154° da lndependencia e 87° da Republica. 

3.2.5 Lei n°. 6.838 de 29 de outubro de 1980 
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Art. 1 o A punibilidade de profissional liberal, por falta sujeita a processo 

disciplinar, atraves de 6rgao em que esteja inscrito, prescreve em 5 (cinco) anos, 

contados da data de verifica<;ao do fato respective. 

Art. 2° 0 conhecimento expresso ou a notifica<;ao feita diretamente ao 

profissional faltoso interrompe o prazo prescricional de que trata o artigo anterior. 

Paragrafo (mico. 0 conhecimento expresso ou a notifica<;ao de que trata este 

artigo ensejara defesa escrita ou a termo, a partir de quando recome<;ara a fluir novo 

prazo prescricional. 

Art. 3° Todo processo disciplinar paralisado ha mais de 3 (tres) anos pendente 

de despacho ou julgamento, sera arquivado ex-oficio, ou a requerimento da parte 

interessada. 

Art. 4° 0 prazo prescricional, ora fixado, come<;a a correr, para as faltas ja 

cometidas e os processes iniciados, a partir da vigencia da presente Lei. 

Art. 5° A presente Lei entrara em vigor 45 (quarenta e cinco) dias ap6s a sua 

publica<;ao. 

Art. 6° Revogam-se as disposi<;6es em contrario. 

3.3 AREAS DE ATUACAO DO ADMNISTRADOR 

0 manual do administrador fornecido pelo CFA - Conselho Federal de 

Administra<;ao relata que o administrador pode atuar em diversas areas como 

Administra<;ao Financeira; Or<;amento; Administra<;ao de Materiais I Logistica; 

Administra<;ao Mercadol6gica I Marketing; Administra<;ao da Produ<;ao; Administra<;ao 

e Sele<;ao de Pessoal I Recursos Humanos I Rela<;6es lndustriais; Organiza<;ao, 

Sistemas e Metodos e Programas de Trabalho e Outros Campos (conexos). 

Nos quadros abaixo mostra as fun<;6es que o administrador pode desempenhar 

em cada area da administra<;ao segundo o manual do administrador e a Lei n°. 4.769 

de 09 de setembro de 1965. 
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Quadro 1: Administra<;ao Financeira. 

ADMINISTRACAO FINANCEIRA 

Fun~oes 

Analise Financeira Administra<;ao de Capitais 

Assessoria Financeira Controladoria 

Assistencia Tecnica Financeira Controle de Custos 

Consultoria Tecnica Financeira Levantamento de Aplica<;ao de Recursos 

Diagn6stico Financeiro Arbitragens 

Orienta<;ao Financeira Controle de Bens Patrimoniais 

Pareceres de Viabilidade Financeira Participa<;ao em Outras Sociedades 

(holding) 

Proje<;6es Financeiras Planejamento de Recursos 

Projetos Financeiros Plano de Cobran<;a 

Sistemas Financeiros Projetos de Estudo e Prepare para 

Financiamento 

Administra<;ao de Bens e Valores 

.. 
Fonte: Manual do Adm1n1strador (2006) 

Quadro 2: Administra<;ao Materiais I Logistica. 

ADMINISTRACAO DE MATERIAlS I LOGISTICA 

Fun~oes 

Administra<;ao de Estoque Assessoria de Compras 

Assessoria de Estoque Assessoria de Materiais 

Cataloga<;ao de Materiais Codifica<;ao de Materiais 

Processo Licitat6rios Controle de Materiais 

Estudo de Materiais Logistica 

Or<;amento e Procura de Materiais Planejamento de Compras 

Sistema de Suprimento 

.. 
Fonte: Manual do Adm1n1strador (2006) 
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Quadro 3: Administra<;ao Mercadol6gica I Marketing 

ADMINISTRACAO MERCADOLOGICA I MARKETING 

Funcoes 

Marketing Administra<;ao de Vendas 

Canais de Distribui<;ao Pesquisa de Mercado 

Pesquisa de Desenvolvimento de Produto 

Consultoria Promocional 

Coordena<;ao de Promo<;oes Planejamento de Vendas 

Estudos de Mercado Promo<;oes 

lnforma<;6es Comerciais extra-contabeis Tecnica de Varejo (grandes magazines) 

Tecnica Comercial 

.. 
Fonte: Manual do Admm1strador (2006) 

Quadro 4: Administra<;ao da Produ<;ao 

ADMINISTRACAO DA PRODUCAO 

Funcoes 

Centrale de Produ<;ao Planejamento de Produ<;ao 

Pesquisa de Produ<;ao Planejamento e Analise de Gusto 

.. 
Fonte: Manual do Admm1strador (2006) 
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Quadro 5: Administra9ao e Sele9ao de Pessoai/Recursos Humanos/Rela96es 

lndustriais 

ADMINISTRACAO E SELECAO DE PESSOAL I RECURSOS 

HUMANOS/RELACOES INDUSTRIAlS 

Fun~oes 

Consultoria de Recursos Humanos Recrutamento 

Cargos e Salaries Sele9ao 

Assessoria em Recursos Humanos Treinamento 

Controle de Pessoal Pessoal Administrative 

Coordena9ao de Pessoal Recursos Humanos 

Desenvolvimento de Pessoal Pianos de Carreira 

lnterpreta9ao de Performances Pessoal de Opera96es 

Loca9ao de Mao de Obra 

.. 
Fonte: Manual do Admmrstrador (2006) 

Quadro 6: Or9amento 

ORCAMENTO 

Fun~oes 

Elabora9ao de Or9amentos Empresarial 

Controle e Gusto Or9amentario lmplanta9ao de Sistemas 

Controle de Gusto Proje96es 

Provisoes e Previs6es 

Fonte: Manual do Admrmstrador (2006) 
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Quadro 7: Organiza<;ao, Sistemas e Metodos e Programas de Trabalho 

ORGANIZACAO, SISTEMAS E METODOS E PROGRAMAS DETRABALHO 

Fun9oes 

Administra<;ao de Empresas lmplanta<;ao de Pianos 

Analise de Formularies lmplanta<;ao de Servi<;os 

Analise de Metodos lmplanta<;ao de Sistemas 

Analise de Processes Organiza<;ao Administrativa 

Analise de Sistemas Organiza<;ao de Empresas 

Assessoria Administrativa Organiza<;ao e lmplanta<;ao de Custos 

Assessoria Empresarial Pareceres Administrativos 

Assistencia Administrativa Pericias Administrativas 

Auditoria Administrativa Planejamento Empresarial 

Consultoria Administrativa Pianos de Racionaliza<;ao e reorganiza<;ao 

Controle Administrative Processamento de Dados 

Gerencia administrativa e de projetos Projetos Administrativos 

lmplanta<;ao de controle e de projetos Racionaliza<;ao 

lmplanta<;ao de estruturas empresariais 

lmplanta<;ao de metodos e processes 

.. 
Fonte: Manual do Adm1n1strador (2006) 
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Quadro 8: Outros Campos- Conexos 

OUTROS CAMPOS- CONEXOS 

Campos 

Administrac;ao Hospitalar Administrac;ao de Comercio Exterior 

Administrac;ao de lm6veis Administrac;ao de Cons6rcio 

Administrac;ao de Condominios Administrac;ao Rural 

Administrac;ao de processamento de 

dados/informatica 
Administrac;ao de Bens 

Administrac;ao de Cooperativas Administrac;ao hoteleira 

Holding Factoring 

Servic;o de fornecimento e locac;ao de 

mao de obra 
Turismo 

.. 
Fonte: Manual do Admm1strador (2006) 

3.3.1 Defini~ao das areas de atua~ao do Administrador 

3.3.1.1 Administra~ao Financeira 

Na Administrac;ao financeira o administrador identifica as oportunidades e 

necessidades de investimento de Iongo, medic e curto prazo, onde, preocupa-se com 

quanto deseja receber em termos monetarios, e quanto espera gastar. 

Para Martins (2005) "o administrador financeiro de urn hospital toma decisoes 

em nome des proprietaries e ambos tomam decisoes que atendam as necessidades 

des pacientes, que sao as de que os servic;os hospitalares sejam resolutivos, 

qualitativos e de baixo custo". 

Sanvicente (2007) relata que o administrador financeiro e o individuo que 

preocupa-se com a obtenc;ao de recursos monetarios para que a empresa desenvolva 

as suas atribuic;oes e analise de maneira eficiente e eficaz com a qual os recursos 

38 



obtidos sao alocados pelos diversos setores e nas varias areas de atuac;ao da 

organizac;ao. 

Archer e D'Ambrosio (1969) citados por Sanvicente (2007) definem a func;ao 

financeira da seguinte forma: 

A funqao financeira compreende os esforqos dispendidos objetivando a 

formu/aqao de um esquema que seja adequado a maximizaqao dos retornos dos 

proprietaries das aqoes ordinarias da empresa, ao mesmo tempo em que possa 

propiciar a manutenqao de um certo grau de liquidez. 

A Administrac;ao financeira e essencial para o born desenvolvimento da 

organizac;ao, para que os objetivos e a missao sejam alcanc;ados, deve-se ter sempre 

um born administrador financeiro, a fim de maximizar os resultados. 

3.3.1.2 Administra~ao de Materiais I Logistica 

A logistica trata de todas as atividades de movimentac;ao e armazenagem que 

facilitam o fluxo de produtos desde o ponte de aquisic;ao da materia-prima ate o ponte 

de consume final (POZO, 2004). 

A logistica tern como func;ao estudar a maneira como a administrac;ao pede 

otimizar os recursos de suprimento, estoques e distribuic;ao dos produtos e servic;os 

com que a organizac;ao se apresenta ao mercado por meio de planejamento, 

organizac;ao e controle efetivo de suas atividades correlatas, flexibilizando os fluxes 

dos produtos (POZO, 2004). 

Viana (2002) relata que o administrador de materiais e o profissional a quem 

cabe o gerenciamento, o controle, e a direc;ao de empresas na area de sua 

habilitac;ao, buscando os melhores resultados em termos de lucratividade e 

produtividade. 

3.3.1.3 Administra~ao Mercadol6gica I Marketing 

Marketing nao e apenas vender e fazer propaganda, mas todo urn processo de 

preparar a empresa para que esteja a aproveitar as melhores oportunidades que 

surgirem. Cada empresa deve ser capaz de identificar novas oportunidades e 
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amea<;as de mercado, atraves da analise cuidadosa dos consumidores e do ambiente. 

Para sobreviver, uma empresa precisa buscar, continuamente, novas formas de 

oferecer valor aos seus clientes. 

Kotler e Armstrong (2003) definem marketing como urn processo administrativo 

e social pelo qual individuos e grupos obtem o que necessitam e desejam, par meio da 

criac;ao, oferta e troca de produtos e valor com as outros. 

E muito dificil para uma empresa satisfazer todos os consumidores de urn 

mercado, ou pelo menos, da mesma maneira. Cada empresa deve estudar e analisar 

o mercado e escolher os segmentos que pode atender, com lucro, melhor que os 

concorrentes. 

Oportunidades somente sao promissoras se a firma e capaz de explora-las, 

portanto, a analise de oportunidades envolve a avalia<;ao se a firma possuir as 

capacidades, competencias, recursos especificos e objetivos que permitam explorar 

ao maximo 0 potencial da oportunidade. 

3.3.1.4 Administra~ao da Produ~ao 

A Administra<;ao da produ<;ao e a area que se encarrega do planejamento e do 

controle de produ<;ao, identifica a finalidade e a voca<;ao das empresas. 0 sistema de 

administra<;ao da produ<;ao e urn sistema que destina-se a fornecer subsidies sobre 

dados e informa<;6es relacionados com a produ<;ao; engloba o fluxo dos materiais, a 

aloca<;ao da mao-de-obra, o uso e necessidades dos equipamentos, a coordena<;ao 

harmonica das atividades necessarias, internas e externas, com fornecedores, 

distribuidores e clientes (ALVAREZ, 2001). 

3.3.1.5 Administra~ao de Recursos Humanos 

Administra<;ao de recursos humanos e a gestao que privilegia com objetivo 

fundamental, atraves de suas interven<;6es, a otimiza<;ao dos resultados finais da 

empresa e da qualidade dos talentos que a comp6em. Esta administra<;ao visa a 

qualidade de vida dos talentos que comp6em a organiza<;ao; o desenvolvimento 
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individual e organizacional; polfticas de manuten<_;:ao dos recursos humanos; 

produtividade qualidade total (MARRAS, 2000). 

3.3.1.6 Organiza~ao, Sistemas e Metodos e Programa de Trabalho 

Esta area tern a responsabilidade de efetivar analises e diagn6sticos 

organizacionais, na tentativa de implantar e manter a estrutura mais compatfvel com 

as reais necessidades da empresa, assim como de realizar, revis6es e racionaliza<_;:6es 

de fluxes de retinas e de procedimentos que devem ajustar-se as caracterfsticas 

funcionais do posicionamento organizacional (MONTEIRO, 2002). 

3.3.1.7 Campos Conexos 

A administragao possui diversos campos que entraram ap6s a Lei n°. 4769 de 

9 de setembro de 1965 entrou em vigor, sendo que, esses campos pertencem a 

Administra<_;:ao e estao enquadrados na Lei. Podemos citar alguns campos como 

referencia: Administra<_;:ao Hospitalar, Administra<_;:ao de Agroneg6cios, Administragao 

de lm6veis e etc. Esses campos tern suma importancia hoje no Brasil e no Exterior e 

precisam que um administrador que detem as conhecimentos necessaries as 

administre com eficiencia e eficacia. 
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4 ANALISE DOS DADOS 

4.1 IDENTIFICAR AS AREAS DE ATUACAO DO ADMINISTRADOR 

0 administrador pede atuar em diversas areas na administra9ao como: 

Administra9ao Financeira; Or9amento; Administra9ao de Materiais I Logistica; 

Administra9ao Mercadol6gica I Marketing; Administra9ao da Produ9ao; Administra9ao 

e Sele9ao de Pessoal I Recursos Humanos I Rela96es lndustriais; Organiza9ao, 

Sistemas e Metodos e Pregramas de Trabalho e Outros Campos (conexos). 

4.2 IDENTIFICAR UM BREVE HISTORICO DO ADMINISTRADOR 

0 contexte para a forma9ao do Administrador no Brasil come9ou a ganhar 

contornos mais clares na decada de quarenta. A partir desse periodo, acentua-se a 

necessidade de mao-de-obra qualificada e, conseqOentemente, da profissionaliza9ao 

do Ensino de Administra9ao. Ressalta-se a importancia da forma9ao de pessoal 

especializado para a planifica9ao de mudan9as, assim como da cria9ao de centres de 

investiga9ao para dar suporte a questoes economicas e administrativas, em uma 

sociedade que passava de um estagio agrario para a industrializa9ao (ANDRADE, 

2007). 

Observa-se uma rela9ao assimetrica, em que as primeiras escolas de 

Administra9ao, como tendencia, tem produzido para o setor publico e privado uma elite 

administrativa vinculada aos p61os dominantes des campos do poder politico e 

economico. Per outre lade, as novas institui96es tem produzido os quadros medics 

para as burocracias publicas e privadas que, em fun9ao de sua complexidade, 

necessitam de pessoal para suas retinas, isto e, um pessoal treinado para questoes 

economico-administrativas (ANDRADE, 2007). 

4.3 ANALISAR A LEGISLACAO VIGENTE DO ADMINISTRADOR 

A Lei n°. 4769 de 9 de setembro de 1965 trata do exercicio profissional de 

administrador, suas fun96es, beneficios e fala tambem da prote9ao que o 
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administrador tem e a lei esta de acordo com a Constituic;ao em vigor no Brasil. Em 

seu Art. 1° explica do que a Lei trata, mostrando claramente que visa resguardar o 

campo profissional de atuac;ao do administrador. 
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5 CONSIDERACOES FINAlS 

Esta monografia teve como objetivo identificar as areas de atuac;ao do 

administrador, bern como a legislac;ao que regulamenta o exercfcio profissional para 

que estudantes e profissionais possam ter embasamento legal de sua profissao no 

mercado de trabalho. 

0 contexte para a formac;ao do Administrador no Brasil comec;ou a ganhar 

contornos mais claros na decada de quarenta. A partir desse perfodo, acentua-se a 

necessidade de mao-de-obra qualificada e, consequentemente, da profissionalizac;ao 

do Ensino de Administrac;ao. Ressalta-se a importancia da formac;ao de pessoal 

especializado para a planificac;ao de mudanc;as, assim como da criac;ao de centres de 

investigac;ao para dar suporte a quest6es economicas e administrativas, em uma 

sociedade que passava de um estagio agrario para a industrializac;ao (ANDRADE, 

2007). 

Observa-se uma relac;ao assimetrica, em que as primeiras escolas de 

Administrac;ao, como tendencia, tern produzido para o setor publico e privado uma elite 

administrativa vinculada aos p61os dominantes des campos do poder politico e 

economico. Per outre lade, as novas instituic;6es tern produzido os quadros medics 

para as burocracias publicas e privadas que, em func;ao de sua complexidade, 

necessitam de pessoal para suas retinas, isto e, um pessoal treinado para quest6es 

economico-administrativas (ANDRADE, 2007). 

A Lei n°. 4769 de 9 de setembro de 1965 trata do exercfcio profissional de 

administrador, suas func;6es, beneffcios e fala tambem da protec;ao que o 

administrador tern e a lei esta de acordo com a Constituic;ao em vigor no Brasil. Em 

seu Art. 1° explica do que a Lei trata, mostrando claramente que visa resguardar o 

campo profissional de atuac;ao do administrador. 

0 administrador pede atuar em diversas areas na administrac;ao como: 

Administrac;ao Financeira; Orc;amento; Administrac;ao de Materiais I Logfstica; 

Administrac;ao Mercadol6gica I Marketing; Administrac;ao da Produc;ao; Administrac;ao 
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e Sele9ao de Pessoal I Recursos Humanos I Rela96es lndustriais; Organiza9ao, 

Sistemas e Metodos e Programas de Trabalho e Outros Campos (conexos). 
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