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RESUMO 

PANCOTTO, Patrizia JU<;ara Ferri. 0 Controle das lnstituic;oes Federais de Ensino 
Superior: Evoluc;ao dos lndicadores de Gestao - TCU na Universidade Federal do 
Parana. A qualidade da presta9ao dos servi9os publicos tern sido frequenternente debatida 
nos ultimos anos. As lnstitui96es Federais de Ensino Superior (IFES) tern nos indicadores 
do Tribunal de Contas da Uniao uma forma de avalia9ao de seu desempenho. Este trabalho 
tem como foco de estudo a evolu9ao destes indicadores na Universidade Federal do Parana 
(UFPR), verificando tambem o controle dos gastos publicos no que tange ao desernpenho 
da Universidade em rela9ao aos servi9os prestados a sociedade. Para alcan9ar esta meta 
procedeu-se urn estudo te6rico sobre a evolu9ao dos modelos de administra9ao publica no 
Brasil e tambem da evolu9ao do controle na administra9ao publica no Brasil. Tambem foram 
estudados os tipos de cbntrole e como este se da no ambito da UFPR. Depois foi feita uma 
analise da evolu9ao dos lndicadores de Gestae da Universidade Federal do Parana, no 
perfodo de 2006-2009, segundo o TCU. Conforrne o resultado encontrado, nao houve 
mudan9as muito significativas destes indicadores no perfodo verificado, por isso sugere-se 
que seja implantada urna controladoria interna na UFPR, que entre outras, tenha a fun9ao 
de buscar junto com os gestores responsaveis urna rnelhora nos indicadores de gestao 
analisados. 

Palavras-chave: lnstitui96es Federais de Ensino Superior; Controle; lndicadores de 
Gestao; Desempenho. 
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1 INTRODUCAO 

1.1 APRESENT Ac;,Ao 

Ao Iongo dos anos e possfvel observar a necessidade de modernizac;ao da 

gestao publica brasileira e, tambem, a mudanc;a comportamental do cidadao o qual, 

ao assumir o papel de cliente, passou a exigir um servic;o publico prestado com 

eficiencia, eficacia e efetividade, ou seja, passou a cobrar uma melhor qualidade nos 

gastos publicos. 

Essa exigencia tornou necessaria o aperfeic;oamento do sistema de controle 

desses gastos, os quais deixaram de ser controlados somente no ambito legalista 

dos procedimentos necessaries a realizac;ao da despesa publica, para serem 

observados quanto ao atendimento dos objetivos e metas trac;adas. 

0 controle passou a avaliar a qualidade de prestac;ao dos servic;os publicos 

de acordo com os gastos para realizac;ao destes servic;os. A transparencia na 

execuc;ao e controle dos gastos publicos, em face de possfveis fraudes e 

desperdfcios no trato dos recursos e o conhecimento do destino do mesmo, 

tornaram-se um direito do cidadao-cliente. 

A avaliac;ao de desempenho de 6rgaos do setor publico e, portanto, um 

fundamental instrumento para uma melhor gestao dos recursos destinados a estes. 

Por meio de indicadores de medic;ao de desempenho podemos avaliar como os 

recursos estao sendo utilizados e que resultados estao gerando. E preciso ainda, um 

referencial para que se possa avaliar a possibilidade dos recursos serem mais bern 

empregados. Outra forma de avaliac;ao e a comparac;ao entre 6rgaos similares, 

elegendo assim os que fazem um melhor uso dos recursos empregados e que 

geram melhores resultados atraves destes recursos. 

As lnstituic;oes Federais de Ensino Superior (IFES) sao controladas pelo 

Tribunal de Contas da Uniao (TCU), que pela Decisao Plenaria n° 408/2002 

incorporou aos relat6rios de gestao destas, nove indicadores com o intuito de que 

fosse possfvel por meio destes, fazer a comparac;ao entre as referidas IFES, pelo 

fato de todas terem o dever de apresentarem os calculos dos mesmos indicadores. 

Servindo-se dessa avaliac;ao, o TCU tern condic;oes de verificar a 

conformidade nas prestac;oes de contas das IFES proporcionando ao Iongo dos 
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anos a possibilidade de se construir urn quadro da evoluc;ao desses indicadores, 

com todas as IFES. Na avaliac;ao das universidades publicas do pals, a definic;ao de 

urn conjunto de indicadores que permita a comparac;ao entre instituic;oes, pode 

fornecer aspectos gerenciais relevantes, orientando a auditoria de natureza 

operacional quanto as boas praticas administrativas. 

Portanto, os indicadores de Gestao servem de ferramentas padronizadas 

para que se fac;a o acompanhamento do desempenho das entidades, sendo urn 

precioso instrumento de apoio na avaliac;ao de processes e proporcionando o 

aprimoramento da gestao das IFES. 

0 acompanhamento das informac;oes gerenciais extrafdas desses 

indicadores podera servir de base para selecionar as areas a serem estudadas com 

maior profundidade pelos Controles lnterno e Externo por apresentarem resultados 

nao satisfat6rios. Essa definic;ao orientara o estabelecimento de boas praticas e a 

oportunidade de melhoria na gestao. 

No caso das instituic;oes de ensino, espera-se tambem, que o 

acompanhamento da evoluc;ao desses indicadores possa ser util como ferramenta 

de apoio a autoavaliac;ao institucional. 0 processo de avaliac;ao serve de 

instrumento de autoconhecimento, de tomada de decisao e de aperfeic;oamento 

permanente. 

Assim, o presente estudo foca a evoluc;ao dos lndicadores de Gestao 

segundo criterios do tribunal de Contas da Uniao, pois por meio deste pode-se 

verificar se existem ou nao areas a serem revistas com maior atenc;ao pelos 

gestores da IFES, em atendimento as buscas de melhor utilizac;ao dos recursos 

publicos. 

1.2 QUESTAO DE PESQUISA 

0 cenario de mudanc;as, apresentado em todo o mundo, denota a 

importancia de se ter urn novo papel da controladoria no ambiente das universidades 

e de ac;oes para que se atinja uma posic;ao melhor em relac;ao aos resultados dos 

indicadores de desempenho, focando como resultado, a exceh§ncia na prestac;ao do 

servic;o publico em atendimento as exig€mcias dos seus clientes. 
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0 TCU ao estabelecer nove indicadores de gestae proporcionou, tambem, 

aos gestores das IFES a possibilidade de utilizagao destes indicadores para buscar 

a eficiencia, eficacia e efetividade nas prestagoes de servigos publicos ofertados a 
sociedade. 

Contudo, para isto, e precise que estes indicadores sejam realmente 

aproveitados com essa finalidade perante a sociedade, apresentando uma evolugao 

de seus valores com o passar dos anos, pois, fica evidenciado que uma melhora 

destes sinaliza que os gestores buscaram a qualidade na prestagao de servigos a 

comunidade. 

Diante do que se discutiu, o questionamento que se apresenta e: Ocorreu 

alguma variagao significativa nos lndicadores de Gestae da Universidade Federal do 

Parana (UFPR) conforme os criterios do TCU no perfodo de 2006-2009? 

1.2.1 Objetivo Geral 

A pesquisa tern como objetivo geral observar a evolugao dos lndicadores de 

Gestae segundo criterios do TCU, da Universidade Federal do Parana durante o 

perfodo de 2006-2009. 

1.2.2 Objetivos Especfficos 

Haja vista o disposto no objetivo geral e necessaria verificar os seguintes 

objetivos especfficos: 

Expor conceitos acerca da administragao e gestae publica (mudangas, 

tendencias e modelos); 

Fazer o estudo de conceitos referentes ao controle da administragao e 

da gestae publica (mudangas e tipos); 

Verificar o ambiente da instituigao pesquisada; e 

Analisar as variagoes dos lndicadores de Gestae da UFPR. 
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1.2.3 Hip6teses 

As hip6teses sao afirmagoes submetidas a verificagao, a fim de serem 

comprovadas, ou seja, de se tornarem teoria. (LOPES, 2006, p.143). Neste trabalho 

serao testadas duas hip6teses: 

HO = nao houve uma diferenga dos lndicadores de Gestao; 

H1 = aconteceu uma melhora significativa nos lndicadores de Gestao da 

UFPR. 

1.3 JUSTIFICATIVA 

0 administrador publico tern procurado melhorar a utilizagao dos recursos 

publicos nos servigos prestados pelo Estado. A ideia de melhor direcionar os 

recursos tambem esta focada na melhor alocagao deles as atividades-fins, no caso 

da Universidade Federal do Parana, a educagao de boa qualidade. 

Uma boa parte dos recursos e aplicada em atividades-meio que nao geram 

uma benfeitoria direta para a populagao, ja uma melhor distribuigao dos recursos 

para atividades-fins pode melhorar substancialmente a qualidade desses servigos. 

A Universidade Federal do Parana e uma entidade publica financiada na 

maior parte, por recursos gerados por meio de contribuigoes e tern a fungao de 

fornecer bens e servigos a comunidade, sendo obrigat6ria a prestagao de contas. 

Devido a escassez dos recursos publicos e a busca da qualidade dos gastos 

publicos oferecendo ao cidadao cliente urn servigo publico de qualidade, surge a 

necessidade de verificar como estao sendo tratados os resultados obtidos e se estes 

estao sendo geridos de modo a melhorar o desempenho da instituigao no decorrer 

do periodo. 

Assim, considerando que na avaliagao das universidades publicas do pais e 

importante estudar a evolugao destes indicadores por serem padronizados a todas 

as instituigoes, a opgao pela definigao da presente pesquisa justifica-se no memento 

em que exista a necessidade de que os servigos publicos atinjam urn nivel 

satisfat6rio. 
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1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

A pesquisa em tela esta dividida em seis capitulos. 

Neste primeiro capitulo faz-se a introdugao ao tema, apresentando a 

relevancia do estudo, a pergunta de pesquisa, bern como o objetivo geral e 

especifico a serem atingidos. Serao, tambem, expostas as hip6teses a serem 

testadas. 

0 segundo capitulo apresenta o processo metodol6gico adotado para a 

realizagao da pesquisa, a classificagao desta, a delimitagao do estudo, os metodos e 

as tecnicas de coleta de dados e a analise e interpretagao dos dados. 

No capitulo tres tem-se o referendal te6rico do estudo. Sao abordados os 

modelos de administragao publica no Brasil e suas mudangas ao Iongo dos anos e o 

controle na administragao publica brasileira, sua evolugao e os conceitos. Tambem 

sera mostrado o estudo do ambiente da lnstituigao Federal de Ensino Superior a ser 

analisada. 

No quarto capitulo temos o estudo da evolugao dos indicadores de gestao 

na UFPR segundo o TCU, no periodo de 2006-2009, a analise desta evolugao e, por 

tim, discussoes em torno dos resultados. 

0 capitulo cinco apresenta as sugestoes e conclusoes finais. 

E o capitulo seis apresenta as referencias bibliograficas. 
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2 PROCESSO METODOLOGICO 

A metodologia do trabalho demonstra a maneira pelo qual o mesmo sera 

realizado. "Pode-se entender metodologia como urn caminho que se tra<;a para se 

atingir urn objetivo qualquer". Michel (2009, p.35). Portanto, neste capitulo sera 

apresentada a classifica<;ao da pesquisa e sua delimita<;ao. 

2.1 CLASSIFICA<;AO DA PESQUISA 

Na execu<;ao deste trabalho buscamos nos valer das metodologias existentes 

em rela<;ao aos meios, quanta aos fins e quanta a abordagem do problema. 

Para Michel (2009, p.40), a pesquisa sera classificada como meio quando 

tern o prop6sito mostrar a forma de atua<;ao do pesquisador e o modo de caminhar 

do trabalho. 

Par isto quanta aos meios, ou seja, com rela<;ao aos procedimentos de 

coleta, tratamento e analise de dados, a pesquisa sera bibliografica, pais se busca a 

obten<;ao de informa<;oes de conteudo e subsfdios sabre o objeto de estudo para 

posterior demonstra<;ao de pratica relacionada ao mesmo. A pesquisa foi realizada 

com base em livros de controladoria, administra<;ao e or<;amento publico, direito e 

educa<;ao. 

Devido a utiliza<;ao de documentos conservados em arquivos de 6rgaos 

publicos 0 instrumento utilizado para coleta de dados para 0 trabalho e documental. 

Conforme aborda Gil (1996, p. 51) "A pesquisa documental assemelha-se muito a 
pesquisa bibliografica. A diferen<;a essencial entre ambas esta na a natureza das 

fontes. Enquanto a pesquisa bibliografica se utiliza fundamentalmente das 

contribui<;oes dos diversos autores sabre determinado assunto, a pesquisa 

documental vale-se de materiais que nao receberam ainda urn tratamento analftico, 

ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa". 

As fontes bibliograficas e documentais serao de suma importancia para a 

conclusao de cada objetivo, seja na parte da apresenta<;ao do estudo te6rico e dos 
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principais conceitos, seja no momenta da elaboragao das analises, atingindo assim o 

objetivo geral do trabalho. Para sua elaboragao foram utilizados diversos relat6rios 

de gestao e de atividades da instituigao de ensino objeto de estudo, assim como 

regulamentos de 6rgaos de controle. A partir desta coleta, as informagoes serao 

agrupadas, tabeladas e utilizadas para analise da evolugao dos resultados obtidos. 

Quanta aos fins, ou seja, quanta aos objetivos, o trabalho e descritivo, pais 

conforme Gil (1996, p.46) afirma que "As pesquisas descritivas tern como objetivo 

primordial a descrigao das caracterfsticas de determinada populagao ou fenomeno 

ou, entao, o estabelecimento de relagoes entre variaveis". A pesquisa descritiva 

descreve determinada populagao ou fenomeno ou estabelece relagoes entre 

variaveis. Este tipo de estudo tern como caracterfstica a descrigao de alga, um 

evento, um fenomeno ou um fato. 

Aqui sera utilizada a descrigao para obtengao de resultados como a 

existencia ou nao de variagao dos lndicadores de gestao no perfodo de 2006-2009, 

indicando assim uma melhora ou nao da qualidade dos gastos publicos. 

Quanta a abordagem do problema, a tipologia da pesquisa e classificada 

como qualitativa. "A Metodologia qualitativa preocupa-se em analisar e interpretar 

aspectos mais profundos, descrevendo a complexidade do comportamento humano. 

Fornecem analise mais detalhada sabre as investigagoes, habitos, atividades, 

tendencias, de comportamento etc." (MARCONI; LAKATOS, 2007, p.268). 

0 trabalho apresenta uma interpretagao dos fenomenos observado o 

contexto, o tempo e os fatos, os quais se consideram o ambiente da vida real a fonte 

direta para obtengao dos dados e a capacidade do pesquisador de interpretar esta 

realidade e fundamental para dar significado as respostas. "Na pesquisa qualitativa, 

o pesquisador participa, compreende e interpreta". Michel (2009, p.37). 
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2.2 DELIMITA<;AO DO ESTUDO 

A populac;ao objeto de estudo desta pesquisa constitui-se em uma lnstituic;ao 

Federal de Ensino Superior, a Universidade Federal do Parana. 

A escolha desta IFES se deve ao fato da facilidade de acesso as 

informac;oes necessarias por meio do portal eletronico da instituic;ao, no qual publica 

os relat6rios utilizados nesta pesquisa devido ao dever de prestar contas 

anualmente ao Tribunal de Contas da Uniao, e tambem, em observac;ao aos 

principios da publicidade e transparencia. 
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3 REFERENCIAL TEORICO 

3.1 MODELOS DE ADMINISTRA<;AO PUBLICA NO BRASIL 

3.1.1 Conceitos gerais de administragao de empresas 

A conjuntura atual da administragao apresenta organizagoes extremamente 

heterogeneas e bern diferenciadas como: organizagoes governamentais (como as 

repartigoes publicas), as nao governamentais (como o terceiro setor), e as empresas 

em geral (como as industrias e comercios). 

Mas o que pode ou nao leva-las ao alcance dos resultados e o modo como a 

organizagao e administrada, pois ela direciona a maneira das coisas acontecerem. 

Conforme Chiavenato (2007, p. 3-4), a administragao e a inteligencia da 

organizagao porque abrange a forma dela se articular, planejar, organizar, liderar e 

controlar suas operagoes para alcangar objetivos e conseguir os resultados 

esperados. Portanto, administragao e o processo de: Planejar, Organizar, Dirigir e 

. Controlar. 

Nas palavras de Galvao (2004, p. 7) a administragao nao e s6 uma ciencia 

que possui como campo proprio de estudo, o trabalho organizado que utiliza 

metodos cientfficos e formula princfpios, leis e teorias, mas e tambem uma arte que 

consiste na habilidade de identificar problemas e oportunidades, com a proposigao 

de solugoes satisfat6rias. 

Di Pietro (1997, p.48) lembra que tanto na administragao privada quanta na 

publica existe uma atividade dependente de uma vontade externa, que pode ser 

individual ou coletiva, vinculada ao princfpio da finalidade, o que torna a 

administragao util ao interesse que o administrador deve satisfazer. 
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3.1.2 Conceitos de Administrac;ao Publica 

A administrac;ao publica pode ser definida objetivamente conforme definic;ao 

de Moraes (2008, p.319) como sendo a atividade concreta e imediata que o Estado 

desenvolve para a consecuc;ao dos interesses coletivos e subjetivamente como o 

conjunto de 6rgaos e de pessoas jurfdicas ao qual a lei atribui o exercfcio da func;ao 

administrativa do estado. 

Segundo Nohara (2007, p. 5): "o vocabulo administrac;ao e relacionado com 

a noc;ao de servir ou executar. Tambem e associado a ideia de direc;ao ou de 

gestao." 

Para Meirelles (1997, p. 79), "em sentido lato administrar e gerir interesses, 

segundo a lei, a moral e a finalidade dos bens entregues a guarda e conservac;ao 

alheias".O autor enfatiza ainda que, quando os bens geridos sao individuais a 

administrac;ao e particular, caso contrario, quando os bens pertencem a coletividade, 

realiza-se administrac;ao publica. 

0 principal objetivo da administrac;ao publica e o interesse publico, seguindo 

os princfpios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 

e eficiemcia. 

Portanto administrac;ao publica pode ser vista como a gestao de bens e 

interesses de toda a sociedade. 

Do art. 37 da Constituic;ao Federal, caput, podemos destacar os princfpios 

constitucionais inerentes a Administrac;ao Publica: "Administrac;ao Publica direta e 

indireta de qualquer dos Poderes da Uniao dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municfpios obedecera aos princfpios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiemcia". 

A administrac;ao publica pode ser direta quando composta por 6rgaos 

ligados diretamente ao poder da Uniao, dos Estados e Municfpios, e do Distrito 

Federal, ou indireta, quando composta por entidades com personalidade jurfdica 

propria, que foram criadas para realizar atividades de governo de forma 

descentralizada como as autarquias, fundac;oes, empresas publicas e sociedades de 

economia mista. 

Ja o art.70 faz referenda aos princfpios da legalidade, legitimidade e 

economicidade e por fim, o art.74, II, menciona os princfpios da legalidade, da 

eficacia e da eficiencia. 
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Observado os princfpios da administragao publica citados anteriormente, 

podemos concluir que o resultado almejado deve obrigatoriamente condizer aos 

beneficios sociais que o Estado pretende atingir com seus projetos, programas de 

governo e suas atividades. 

Nas palavras de Gama (2004, p. 1 03): "a administragao publica deve ser 

entendida como o desenvolvimento de atividades do interesse publico." 

Por outro lado, ensina Di Pietro (1997, p.49), que o conceito de 

administragao publica pode ser visto mais comumente tanto pelo sentido objetivo, 

material ou funcional, quanto pelo sentido subjetivo, formal ou organico. 

Na primeira visao, a objetiva, material, ou funcional, a administragao publica 

pode ser definida como a atividade concreta e imediata que o Estado desenvolve, 

sob regime juridico de direito publico, para a consecugao dos interesses coletivos. 

Ja pela segunda, na visao subjetiva, formal ou organica, a Administragao Publica e 

considerada como sendo o conjunto de 6rgaos e de pessoas juridicas ao qual a lei 

atribui o exercicio da fungao administrativa do Estado. 

Para Meirelles (1997, p.60), no sentido formal da administragao publica 

temos o conjunto de 6rgaos instituidos para consecugao dos objetos do Governo, e 

no sentido material, o conjunto das fungoes necessarias aos servigos publicos em 

geral, e quanto a acepgao operacional, e 0 desempenho perene e sistematico, legal 

e tecnico, dos servigos pr6prios do Estado ou por ele assumidos em beneficia da 

coletividade. 

3.1.3 Mudangas da Administragao Publica no Brasil 

A transformagao presenciada pela sociedade nos ultimos anos levou nao 

somente a mudanga da relagao economica e politica, mas tambem afetou 

substancialmente a gestao das empresas. 

Com o objetivo de situar a IFES a ser estudada e necessaria uma 

compreensao adequada da sua atividade. Peleias (2002, p.3) 

Segundo o autor, e precise buscar uma ligagao entre as diversas fungoes da 

empresa, entre produtos e mercados, bern como a identificagao de pontos de 

relacionamento com o ambiente externo e interne. 
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A sociedade mundial tern constantemente passado par mudanc;as e 

consequentemente suas necessidades e anseios tambem. 

Desta forma nao podemos fazer uma analise direta na IFES sem observar 

todo o sistema em torno. 

3.1.3.1 0 cenario mundial e suas transformac;oes 

Podemos observar significativas mudanc;as ocorridas ao Iongo das 

decadas no cenario mundial, dentre elas destacamos as transformac;oes na polltica, 

na economia e na sociedade. 

Das mudanc;as que ocorreram no seculo XVIII podemos ressaltar a 

necessidade de protec;ao do individuo contra urn Estado Oligarquico. (BRESSER 

PEREIRA E SPINK, 1998, p.25). Podemos dizer que nesse periodo percebeu-se o 

destaque dos direitos civis. 

Ja no final do seculo XIX registrou-se o advento contra a luta de classes, o 

Estado do Bern Estar, inaugurado par Bismark, na Alemanha com o objetivo de 

proporcionar aos cidadaos "pobres e fracas" padr6es de vida minima. Neste periodo 

destacamos os direitos sociais como objeto. 

E por fim, somente no seculo XX a necessidade de proteger o patrimonio 

publico tornou-se importante. 

Com a velocidade das mudanc;as a administrac;ao publica apresentou 

amplas transformac;oes, tanto no que diz respeito ao papel do Estado perante a 

sociedade, assim como na propria relac;ao entre eles. 

Diversos paises abriram suas economias devido a globalizac;ao, 

ocasionando tambem urn processo de acesso acelerado as informac;oes. Pereira 

(2008, p.86-87) retrata que as sociedades tornaram-se mais pluralistas, 

democraticas e conscientes e aponta o Brasil como parte do elenco dos paises que 

iniciaram os esforc;os para promover a reforma do Estado. 
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Explica Chiavenato (2006, p. 115) que o aparelho do estado e a 

Administragao Publica em sentido amplo, sendo, portanto, a estrutura organizacional 

do estado, em seus tres poderes (Executivo, Legislativo, e Judiciario) e com tres 

niveis (Uniao, Estados - membros e Distrito Federal, e Municipios). 0 autor retrata, 

ainda, a diferenga entre o Estado e o aparelho do Estado, o qual o primeiro e mais 

abrangente que o segundo, sendo, portanto, a reforma do Estado urn projeto amplo 

enquanto a reforma do aparelho do estado tern urn escopo mais restrito. 

3.1.3.2 A trajet6ria da Administragao Publica no Brasil 

Conforme Pereira (2008, p.111) declara, podemos observar que as reform as 

nao ocorreram par meio de uma imposigao autoritaria, mas, par serem reformas 

necessarias na maneira de gerir e organizar o Estado como sistema politico. 

Das mudangas no processo politico brasileiras, ocorridas ao Iongo de seus 

mais de quinhentos anos de hist6ria, podemos destacar tres modelos de 

administragao publica: o Patrimonialista, o Burocratico e o Gerencial. 

A Administragao Publica Patrimonialista ou Patriarca! caracteristica dos 

Estados absolutos foi o primeiro modelo a funcionar no Brasil, ocorreu no periodo de 

colonizagao e imperio, e era uma extensao do poder soberano e a ele servia, pais o 

patrimonio publico e o patrimonio do soberano confundiam-se. 

Segundo Bresser Pereira e Spink (1998, p.26): "Patrimonialismo significa a 

incapacidade ou a relutancia de o principe distinguir entre o patrimonio publico e 

seus bens privados." 

0 Estado estava a servi<;o da realeza e todas as decisoes politico

administrativas concentravam-se no monarca e beneficiavam apenas o clero e a 

nobreza. Os cargos e o dinheiro publico eram considerados como parte do 

patrimonio particular dos governantes, consequentemente, o abuso de poder, a 

corrupgao, o empreguismo e o nepotismo eram marcantes. Concedia a seus 

auxiliares e servidores o status de nobreza real, e os cargos publicos eram 

considerados prebendas, ocupagao rendosa e de pouco trabalho, originando dai a 
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corrup9ao, o nepotismo e a nao diferencia9ao entre a coisa publica e os bens e 

direitos particulares. 

Esse tipo de administra9ao servia, preponderantemente, ao poder soberano, 

como forma de dar continuidade ao status quo e aos interesses da minoria que 

comandava o Brasil. Bresser Pereira e Spink (1998, p.26) afirmam que a 

Administra9ao do Estado pre-capitalista era uma administra9ao patrimonialista. 

Nas palavras de Galvao (2004, p. 64) a "res publica" confunde-se com a "res 

principis". 

Afirma Chiavenato (2006, p.120) que "No momenta em que o capitalismo e a 

democracia se tornaram dominantes, o mercado e a sociedade civil passaram a se 

distinguir do Estado. Neste novo momenta hist6rico, a administra9ao patrimonialista 

torna-se uma excrescencia inaceitavel." 

A partir dos anos 30, teve infcio a realiza9ao de reformas na administra9ao 

. publica brasileira. Como solu9ao na epoca - do Estado Liberal em que o capitalismo 

passou a dominar - a Administra9ao Publica Burocratica surgiu da necessidade de 

distinguir nao s6 o publico do privado, mas tambem distinguir o administrador publico 

do ser politico, visando a proteger o Estado da corrup9ao, do empreguismo e do 

nepotismo. 

Nas palavras de Chiavenato (2006, p.111) as praticas patrimonialistas que 

utilizavam a Maquina administrativa com fins privados corrente em nossa cultura na 

epoca ocasionaram a op9ao pela ado9ao de urn modelo que pautasse pelo controle 

minucioso das atividades-meio, buscando-se entao, referencias no modelo 

burocratico por acreditar-se que devido seu carater rfgido e hierarquizado, ordenaria 

a maquina administrativa no Brasil. 

Conforme assevera Galvao (2004, p. 64) a administra9ao burocratica surgiu 

junto com o Estado Liberal, em contraposi9ao a corrup9ao e ao nepotismo 

patrimonialista, por meio de cria9ao de leis e de controles rfgidos dos processos, a 

fim de controlar os administradores publicos. 

0 modelo foi idealizado por Max Weber, no infcio do seculo XX, e apresentou 

como dimensoes principais: a formaliza9ao, a divisao do trabalho, os princfpios da 

hierarquia e da impessoalidade, a competencia tecnica, a separa9ao entre 

propriedade e administra9ao e a profissionaliza9ao do funcionario. Estas sete 

dimensoes citadas constituem as caracterfsticas basicas do modelo burocratico. 
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Com a profissionalizagao do funcionalismo publico surgiu a instituigao do 

concurso publico e pelo formalismo (legalidade) e do controle de todos os passos 

dos processos administrativos, o controle era sempre a priori, objetivando, acima de 

tudo, a substituir a Administragao Patriarca!. 

Desta forma o modelo burocratico incluiu uma exagerada observagao de 

regulamentos e urn numero de papel6rio e formalidades excessivas na maquina 

estatal, afastando-se de seu foco, ou seja, de sua missao principal, sendo esta servir 

ao interesse publico, voltando-se apenas para a otimizagao dos meios, buscando 

apenas a eficiencia e nao o alcance dos resultados. 

Para Chiavenato (2007, p.16) o modelo burocratico foi muito importante na 

Era Industrial. Por ser urn modelo rfgido e inflexfvel nao se ajusta a Era da 

lnformagao, pois a epoca moderna exige organizagoes mais flexfveis, adaptativas. 

ageis, organicas e inovadoras. 

Em outra obra, Chiavenato (1996, p.34) ressalta que a aplicagao do modelo 

burocratico teve como principais caracterfsticas: a busca do desempenho 

padronizado das pessoas, a precisao e a eficiencia, as relagoes de trabalho 

ordenadas e o controle hierarquico. 

Em relagao ao contexto assinalado podemos verificar que o modelo 

burocratico nao compreende o cidadao como urn cliente, mas visa somente o 

atendimento das necessidades da sociedade. 

Pereira (2008, p.111) relata que a administragao burocratica tornou-se 

inadequada aos interesses da populagao, visto que suas regras passaram a se 

sobrepor aos interesses da sociedade. 

Surgiu urn novo cenario, ap6s a metade do seculo XX, com o 

desenvolvimento tecnol6gico e a globalizagao da economia mundial, que tornou a 

obtengao da informagao em tempo real e crescente as exigencias da sociedade, 

levaram a administragao publica a ter que se modernizar. 0 foco passou agora para 

os servigos prestados aos cidadaos, aumentando com isso a eficiencia e tambem 

observando a qualidade na prestagao dos servigos publicos e ainda com a redugao 

dos custos. 

Como imposigao do modelo burocratico, aconteceu tambem uma reforma do 

servigo publico, pois conforme destaca Pereira (2008, p.112): "Neste contexto 

quando o Estado passa a ser democratico (seculo XX), e tern como 

responsabilidade gerar o bern comum, por meio do atendimento adequado das 
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crescentes demandas da populagao, ocorre significativa ampliagao das suas 

fungoes nos campos socioeconomico e politico." 

Portanto, em resposta a necessidade de o Estado administrar com eficiemcia 

e tambem com eficacia as empresas e os servigos sociais da necessidade de se 

reduzir o custo da maquina do Estado e aumento da qualidade dos servigos 

publicos, aconteceu a publicagao do Decreto-Lei 200/1967 que se refere a reforma 

administrativa, que apresentou algumas alteragoes te6ricas na gestae administrativa 

brasileira. 

A publicagao deste Decreto apresentou um forte avango na busca do 

rompimento da rigidez burocratica, podendo ser entendida nas palavras de Pereira 

(2008, p. 91) como a primeira experiencia da implantagao da administragao 

gerencial no pals. 

Esta norma promovia o inlcio de uma mudanga no modele adotado no 

memento pala administragao publica com o estabelecimento de princfpios que 

possibilitavam o planejamento, a gestae orgamentaria, a descentralizagao e a 

coordenagao das atividades administrativas e o controle de resultados, mas 

utilizando ainda alguns dos princfpios burocraticos. 

No entanto, conforme Bresser Pereira e Spink (1998), o impacto das 

transformagoes economicas, polfticas e sociais, pelas quais o Estado passou, nas 

agoes gerenciais da administragao publica brasileira sempre apresentaram 

velocidades diferentes. No Brasil verifica-se, ate o perlodo estudado, diversas 

mudangas nas formas de regime politicos, enquanto que na forma de administragao 

do Estado detectamos somente a patrimonialista, a burocratica e a gerencial. 

0 encerramento do perlodo de autoritarismo, ou da ditadura militar, e as 

mudangas na polftica no processo de redemocratizagao do pals iniciado em 1984 

deram inicio a uma nova era no pals. Mas, com a Constituigao Federal de 1988, 

foram formalizados os princfpios de uma administragao publica extremamente 

burocratica. Contudo, as alteragoes decorrentes desta constituigao encareceram o 

custeio da maquina administrativa, observando-se tambem o aumento da 

ineficiencia dos servigos sociais ofertados e acentuamento do clientelismo. Afirma 

Pereira (2008, p. 93) que "Os efeitos das disfungoes da Constituigao de 1988 

comegaram a serem percebidos de forma imediata no funcionamento da 

Administragao Publica".Ainda, conforme o autor, este memento contribuiu para um 

forte retrocesso burocratico do pals. 
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Em meio a uma seria crise economica agravada em 1990 par um processo 

hiperinflacionario, entendeu-se necessaria reformar o estado brasileiro ocasionando 

dentre outras medidas a reduc;ao do tamanho da maquina governamental. Desta 

forma os problemas ja existentes foram mais agravados com o desmonte do setor 

publico eo enfraquecimento do papel do Estado. (PEREIRA, 2008 P.93). 

Com a publicac;ao da Emenda Constitucional n°19, em 1998, a Reforma da 

Gestao Publica, conhecida como "reforma administrativa", iniciou-se no Brasil, com o 

objetivo de instituir um aparelho de Estado forte e eficiente. 

A abertura de uma nova concepc;ao de Estado e de uma sociedade 

democratica e pluralista, a expansao das fungoes sociais e economicas do Estado, 

juntamente com o desenvolvimento tecnol6gico e com a globalizac;ao da economia 

enfatizaram alguns dos problemas do modelo burocratico, destacando a maneira de 

reputar o cidadao. 

Entre as transformac;oes ocorridas no modelo burocratico encontramos a nova 

administrac;ao que passa a ser baseada na qualidade dos resultados e servic;os em 

contrapartida da minimizac;ao dos custos. Surge, portanto, uma crescente demanda 

pela melhor utilizac;ao dos recursos publicos e a necessidade de considerar o 

cidadao como cliente. 

0 rompimento com administrac;ao publica burocratica nao significou que todos 

os seus princfpios foram deixados de lado. 0 modelo gerencial esta apoiado no 

anterior e conserva alguns dos seus pilares fundamentais, como a admissao de 

servidores publicos, segundo rfgidos criterios de merito; a existencia de um sistema 

estruturado e universal de remunerac;ao; as carreiras; a avaliac;ao constante de 

desempenho e o treinamento sistematico. 

A partir do final dos anos 80 e infcio da decada de 90, um aspecto 

incorporado as reformas do estado foi o aperfeic;oamento do controle social com a 

instalac;ao e implantac;ao de Conselhos, em conformidade com o exigido pela 

Constituic;ao Federal de 1988. Esta medida fortaleceu o acompanhamento e o 

controle das atividades da administragao publica, levando em considerac;ao a sua 

eficiencia, eficacia e efetividade de acordo com o quadro 1. Outra medida desta 

epoca tomada em busca da revitalizac;ao e agilizac;ao do estado, e segundo 

Chiavenato (2006, p.125) foi a criac;ao do Ministerio da Desburocratizac;ao e do 

programa nacional de Desburocratizagao e do Programa Nacional de 



28 

Desburocratizagao-PRND, como objetivo de descentralizar, melhorar e simplificar os 

processes administrativos promovendo a eficiemcia. 

Quadro 1 - Os tres e's. 

Eficacia: consiste em fazer a coisa certa - relacionada ao grau de atendimento do objetivo 
cumprimento da missao, chegar ao resultado desejado. 

Eficiencia: relaciona-se com a maneira pela qual fazemos a coisa - como fazemos o caminho, 
0 metoda. 

Efetividade: ressalta o impacto, na medida em que o resultado almejado mudou determinado 
cenario, panorama, a satisfagao do usuario. Para alguns autores esta decorre do alcance da 
eficiencia e da eficacia simultaneamente. 

Fonte: a autora, com base na obra Administragao Geral e Publica de Chiavenato (2006, p. 181) 

Segundo Bresser Pereira e Spink (1998, p.36): "depois da grande crise dos 

anos 80, na decada de 90 esta-se construindo um novo Estado. Esse novo Estado 

resultara de reformas profundas." 

Neste sentido, diversas medidas vern constantemente sendo adotadas 

visando garantir o bam desempenho da administragao publica e o uso adequado dos 

recursos publicos, pais alem da instituigao dos Conselhos, podemos citar tambem a 

publicagao da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Portanto, conforme Pereira (2008, p.11 0) pode-se concluir que o estado se 

apresenta como um sistema politico e ao mesmo tempo como organizagao. Ele 

nasceu com um sistema politico absolute, passou para o sistema politico liberal 

(seculo XIX) e adotou a democracia no seculo XX. Agora como organizagao, o 

Estado nasce como uma organizagao patrimonial, e somente no seculo XX passou 

ao modele burocratico. Tornando-se uma organizagao gerencial somente no final do 

seculo XX. 

3.1.4A Administragao Publica Gerencial no Brasil 

Nas palavras de Coelho (2000, p. 259) apud Barbosa (2002, p. 09), a 

Administragao Publica Gerencial, esta concentrada nos resultados diretamente 

voltados para o interesse publico visando o aumento da qualidade e da eficiencia 

dos servigos ofertados pelo Estado, enfatizando a descentralizagao e a busca dos 
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resultados. Algumas das inovagoes operacionais e organizacionais adotadas sao 

provenientes da iniciativa privada, como a diminuigao de niveis hierarquicos, a 

adogao do sistema de custos e a difusao de sistemas de informagoes gerenciais. 

Assim, conforme Chiavenato (2006, p. 121), este modele de administragao 

publica nao foca, como o anterior, no procedimento (meio), com um excessive 

controle da legalidade e do rito burocratico, mas privilegia os resultados (fim) e 

considera o cidadao como cliente. 

0 modele gerencial tern seus alicerces fundamentados nos princ1p1os da 

confianga e descentralizagao da decisao exigindo formas flexiveis de gestae, 

incentives a criatividade, definigao de maiores estruturas de especializagao e 

menores estruturas hierarquicas de controle, conforme o quadro 2. 

A reforma do aparelho do estado esta inserida neste contexte, e que significa, 

fundamentalmente, uma mudanga na adogao de valores e comportamentos na 

prestagao dos servigos publicos. 

Quadro 2 - Reforma da Gestao Publica 

Descentralizagao da estrutura organizacional do aparelho do estado e flexibilizagao da 
gestao - novo formato organizacional: agemcias executivas regulat6rias e as organizag6es sociais. 

Gestao definida pela maior autonomia e novas formas de responsabilizagao dos gestores: 
administragao por resultados, indicadores de desempenho, o foco no cidadao, o controle social e a 
transparencia. 

VInculo das praticas com os resultados - Sistema de Avaliagao Continuada da Gestao 
Publica. 

Fonte: a autora com base na obra de Chiavenato (2006, p.11-126) e Pereira (2008, p.87-118) 

Um dos marcos fundamentais da reforma e que o Estado embora conserve ou 

amplie sua agao na area social, s6 deve executar diretamente as tarefas exclusivas 

de Estado, que envolvem o Poder de Estado, ou que apliquem os recursos do 

estado. 

Segundo Gama (2004, p.20), a limitagao da atividade estatal deve ser 

enfocada pelo estado como instrumento que nao permite que ele avance sobre o 

particular tornando o limite do Estado um direito para o cidadao. 
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3.2 0 CONTROLE DA ADMINISTRAQAO PUBLICA 

As leis devem ser seguidas tanto pela administra9ao como pelos 

administrados, mas o que difere os dois esta na forme de observar estas. Enquanto 

no direito privado e possfvel fazer tudo aquilo que a lei nao profbe, no direito publico 

apenas e permitido fazer aquilo que a lei prescreve. Podemos dizer que o Estado 

esta sujeito ao direito, atua atraves do direito, e tambem, positiva as normas 

jurfdicas informadas pela ideia de direito. 

0 controle da Administra9ao e fundamentado nas normas elaboradas pelos 

representantes do povo, ao quais estabelecem os tipos e modos de controle de toda 

atua9ao administrativa, para vigilancia da propria Administra9ao e dos direitos dos 

administrados. 

Segundo Chiavenato (2006, p.446) as organiza96es nao operam na base da 

improvisa9ao e nem ao acaso, elas requerem que suas varias opera96es e 

atividades sejam controladas para se saber se estao no rumo certo e dentro do que 

foi planejado, organizado e dirigido: 0 controle e a ultima das fun96es 

administrativas. 

0 objetivo do controle, nas palavras deDi Pietro (1997, p. 478) eo seguinte: 

A finalidade do controle e a de assegurar que a Administragao atue em 
consonancia com os principios que lhe sao impastos pelo ordenamento 
jurfdico, como os da legalidade, moralidade, finalidade publica, publicidade, 
motivagao, impessoalidade; em determinadas circunstancias, abrange 
tambem o controle chamado de merito e que diz respeito aos aspectos 
discricionarios da atuagao administrativa. 

Para Chiavenato (2006, p.446): "Controlar significa garantir que o 

planejamento seja bern executado e que os objetivos estabelecidos sejam 

alcan9ados da melhor maneira possfvel." 

A Administra9ao Publica deve atuar com legitimidade em todas as suas 

manifesta96es, ou seja, segundo as normas pertinentes a cada ato e de acordo com 

a finalidade e o interesse coletivo na sua realiza9ao. 

Segundo Meirelles (1997, p.574), inclusive nos atos discricionarios a conduta 

de quem os pratica deve ser legitima, isto e, conforme as op96es permitidas em lei e 

as exigencias do bern comum devem ser observadas. 

Carvalho Filho (2005, p.729) afirma que o controle do Estado pode ser 

exercido de duas formas distintas: o controle politico tern por base o equilfbrio entre 
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os Poderes estruturais da Republica - o Executivo, o Legislative e o Judiciario, 

estabelecendo o inibimento do crescimento de qualquer um deles em detrimento dos 

demais, assegurando o equilibria das instituigoes democraticas do pais, e tambem, o 

controle administrative que alveja os 6rgaos incumbidos de exercer uma das fungoes 

do Estado, a administrativa. 

0 controle administrative e o instrumento de corregao e fiscalizagao exercido 

sobre as pr6prias atividades da Administragao Publica, o qual assume um papel 

importante na administragao, pois estabelece limites a atuagao do governo e orienta 

a melhor utilizagao dos recursos disponiveis de forma organizada e ponderada. Ele 

visa manter estas atividades dentro da lei, e segundo as necessidades do servigo, 

assim como, em conformidade com as exigencias tecnicas e economicas de sua 

realizagao, pelo que e um controle de legalidade e de merito. 

Para Nohara (2007, p.198): o controle da administragao publica envolve 

mecanismos que permitem a vigilancia, a orientagao e a corregao da atuagao 

administrativa no caso dela se distanciar das regras e dos principios do 

ordenamento juridico, assegurando que os objetivos e as diretrizes administrativas 

sejam alcangados. 

3.2.1 Conceitos 

Para Chiavenato (2006, p.447), a palavra controle pode assumir varios e 

diferentes significados como cercear, regular, conferir, verificar, exercer autoridade 

sobre alguem, e tambem comparar com um padrao ou criteria, contudo 

considerando por um sentido amplo temos: o controle como fungao restritiva e 

coercitiva, o controle como um sistema automatico de regulagao e o controle como 

fungao administrativa. 

Podemos interpretar tambem que o controle e a maneira de obrigar que urn 

resultado ou objetivo seja alcangado conforme as regras e normas previamente 

estipuladas. 

Segundo Meirelles (2000, p.575) o controle pode ser entendido como: " ... a 

faculdade de vigilancia, orientagao e corregao que urn Poder, 6rgao ou autoridade 
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exerce sobre a conduta funcional de outro". Verifica-se ser o controle exercitavel em 

todos e por todos os Poderes de Estado, Executive, Legislative e Judiciario. 

No ambito da Administra<;ao Publica, Carvalho Filho (2005, p. 730) destaca 

que podemos denominar o controle como o conjunto de mecanismos juridicos e 

administrativos por meio dos quais se exerce o poder de fiscalizagao e de revisao da 

atividade administrativa em qualquer esfera de Poder. 

Segundo Di Pietro (1997, p. 478) embora o controle seja atribui<;ao estatal, o 

administrado participa dele na medida em que pode e deve provocar o procedimento 

de controle, nao apenas em sua propria defesa, mas como na prote<;ao do coletivo. 

Conforme a autora, este direito foi outorgado pela Constitui<;ao atraves de 

determinados instrumentos de agao a serem utilizados com esta finalidade. Ela 

tambem ressalta que este controle e provavelmente o mais eficaz meio de se 

controlar a administra<;ao publica: e o denominado controle popular. 

A Constituigao Federal de 1988, baseada na separagao dos poderes, institui 

nos arts. 70 e 7 4, o denominado controle interne: urn sistema de controle de cad a 

poder que pode ser feito de oficio pelo poder de autotutela administrativa 

relacionado a fiscaliza<;ao e a revisao dos pr6prios atos, e nos arts. 70 e 71, o 

controle externo: efetivado, em regra, por outros Poderes, seja ele o Poder 

Legislative, com o auxilio do Tribunal de Contas e o controle social, atraves de 

mecanismos de atuagao da sociedade. 

Estes controles integrados formam urn sistema de controle que tern como 

objetivos: assegurar a eficacia, eficiencia e economicidade na administragao publica 

e da aplica<;ao dos recursos, assim como evitar desvios, perdas e desperdicios 

destes, garantir o cumprimento dos principios da legalidade e publicidade, e tambem 

da transparencia publica, identificar erros, fraudes, preservar a integridade do 

patrimonio publico e ainda propiciar informagoes para tomada de decisoes pelos 

gestores publicos. 

Nas palavras de Di Pietro (1997, p.478): "o controle constitui poder-dever 

dos 6rgaos a que a lei atribui essa fungao.", pois segundo a autora, nao pode ser 

renunciado sob pena de responsabilidade de quem se omitiu, e abrange a 

fiscalizagao e a corre<;ao dos atos ilegais com o objetivo de garantir a conformidade 

da atuagao aos principios que lhes sao impastos pelo ordenamento juridico. 
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3.2.2 Formas de Controle 

Conforme o exposto, o controle pode ser exercido por todos os orgaos e por 

toda a sociedade tambem, mas existem limites do que ira ser controlado e quem ira 

faze-lo. Portanto, segundo as diversas formas que encontramos em contribui~oes 

academicas e tecnicas, para podemos classificar o controle a que a administra~ao 

publica esta sujeita, ou que ela exerce sabre si mesma, destacamos as seguintes: 

I - quanta a posi~ao do orgao controlador: 

a) controle interno: e aquele em que sua execu~ao cabe ao mesmo ou outro 

orgao no ambito da propria administra~ao, e, portanto tern a mesma natureza 

daquele que emitiu o ato, verifica-se naturalmente que o controle examina, em regra, 

o merito do ato, com urn reexame sabre sua conveniencia. Este controle deve 

tambem ser urn auxiliar do controle externo, atuando como articulador entre as 

a~oes administrativas e a analise de legalidade. 

b) controle externo: e aquele que realizado por orgao diverso ao que originou 

o ato ou procedimento administrativo, como por exemplo, o realizado pelo Tribunal 

de Contas da Uniao. 

II -Quanta a natureza do orgao que exerce: 

a) administrativo: e originario da propria administra~ao, pode ser por 

iniciativa ou provoca~ao externa. Este controle tern a prerrogativa de tambem 

analisar o merito do ato, vista que o Judiciario observa somente o cumprimento da 

legalidade; 

b) controle parlamentar: e exercido pelo Poder Legislativo diretamente ou 

como auxflio de uma Controladoria ou do Tribunal de Contas da Uniao; e 

c) controle Judiciario: e exercido pelo Poder Judiciario, a quem cabe verificar 

a legalidade dos atos administrativos. 

Ill- Quanta ao momenta em que sao realizados: 

a) controle preventivo ou previa (a prion): eo verificado antes do surgimento 

da conduta administrativa; 
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(b) centrale concomitante: e aquele que e feito em todas as etapas do ato, 

ou seja, durante a realizagao deste, ou seja, acompanha a situagao administrativa 

no momenta em que ela se verifica; e o 

(c) centrale posterior ou subsequente (a posterion): aquele realizado ap6s a 

finalizagao do ato e tern par objetivo a revisao de atos ja praticados para corrigi-los, 

desfaze-los ou apenas confirma-los. 

IV- quanta a extensao ou aspecto controlado ele pede ser: 

a) controle da legalidade ou legitimidade: e o que verifica a conformidade do 

ato em com as normas legais que o regula; e 

b) de merito: verifica se o resultado pretendido foi alcangado da melhor 

forma e com menos custo para a administragao. 

v- quanta a instauragao do controle: 

a) centrale de oficio (ex officio) - e o instaurado independemente de 

provocagao do administrado ou de qualquer outre 6rgao pertencente a estrutura do 

Poder Publico. 

b) controle par provocagao ou extern a popular - e o provocado par 6rgao 

estranho ao controlado, ou, pela sociedade, vista que todo cidadao podera 

denunciar as irregularidades ao 6rgao de controle externo para fins de instauragao 

do devido procedimento. 

3.3 0 CONTROLE E SUA EVOLUCAO NO BRASIL 

0 controle constitui urn dos principios primordiais da administragao, de tal 

forma que a sua inexistencia ou deficiencia tern reflexes negatives nas demais 

fungoes (planejamento, organizagao e diregao), resultando na ineficacia e 

ineficiencia da organizagao. 

Encontramos o breve hist6rico do controle no Brasil, no site do Tribunal de 

Contas da Uniao (www.tcu.gov.br), o qual informa que o controle do dinheiro publico 

no Brasil iniciou em 1680, no periodo colonial, com a criagao das Juntas das 

Fazendas das Capitanias e da Junta da Fazenda do Rio de Janeiro, as quais 

prestavam contas a Portugal. 0 regente D. Joao instalou o Erario Regia, em 1808, e 
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criou o Conselho da Fazenda, que tinha como atribuic;ao inspecionar e acompanhar 

a execuc;ao da despesa publica. 

Conforme afirma Castro (2007, p. 90), nesta epoca, o controle tinha foco 

apenas quantitativamente em relac;ao ao patrim6nio, visto que nao havia interesse 

da monarquia controlar sua propria atuac;ao, o que resultava no absolutismo, 

totalitarismo. 

Com a lndependencia, o Erario Regio foi transformado no Tesouro, por meio 

da Constituic;ao de 1824, gerando os orc;amentos e balanc;os gerais. 

Em 1826, por meio do projeto do Visconde de Barbacena e de Jose lnacio 

Borges, apresentado ao Senado do Imperio, foi questionada a necessidade da 

criac;ao de urn Tribunal de Contas. 

Durante quase urn seculo aconteceram discussoes polarizadas em torno da 

criac;ao de urn Tribunal de Contas, alguns defendiam a necessidade das contas 

publicas serem examinadas por urn 6rgao independente, e outros que o combatiam, 

por entenderem que as contas publicas podiam continuar sendo controladas por 

aqueles mesmos que as realizavam. 

Com a queda do Imperio e com as reformas politico-administrativas 

ocorridas no surgimento do Estado Democratico, a administrac;ao patrimonialista foi 

deixada para tras, e tornou-se claro que os bens e receitas do Estado nao seriam 

mais vistas como pertences do soberano, mas como propriedade de toda 

coletividade e para atendimento das necessidades desta. 

Assim sendo, o controle assumiu urn papel importante na administrac;ao, 

impondo limites a atuac;ao do governo e orientando a melhor utilizac;ao dos recursos 

disponiveis de forma organizada e ponderada. 

Com essas reformas da jovem Republica, criou-se o Tribunal de Contas da 

Uniao, por iniciativa do entao Ministro da Fazenda Rui Barbosa, mediante o decreta 

no 966-A, de 7/11/1890, conferindo-lhe autonomia na fiscalizac;ao e poder de 

julgamento e vigilancia. A Constituic;ao de 1891, a primeira republicana, ainda por 

influencia de Rui Barbosa, institucionalizou definitivamente o Tribunal de Contas da 

Uniao, inscrevendo-o no seu art. 89. 

Originariamente o Tribunal teve competencia para exame, revisao e 

julgamento de todas as operac;oes relacionadas com a receita e a despesa da 

Uniao. A fiscalizac;ao se fazia pelo sistema de registro previa: modelo burocratico. A 

Constituic;ao de 1891 formalizou o Tribunal e conferiu-lhe competencias para liquidar 
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as contas da receita e da despesa e verificar a sua legalidade antes de serem 

prestadas ao Congresso Nacional. A instalagao do Tribunal, entretanto, s6 ocorreu 

em 17 de janeiro de 1893 com o empenho do Ministro da Fazenda do governo de 

Floriano Peixoto. Logo a seguir a competencia para impugnar despesas 

consideradas ilegais foi retirada da competencia do TCU por meio de decretos. 

Ja a Constituigao de 1934, concedeu ao Tribunal entre varias outras, as 

seguintes atribuigoes: proceder ao acompanhamento da execugao orgamentaria, 

registrar previamente as despesas e os contratos, julgar as contas dos responsaveis 

por bens e dinheiro publicos, assim como apresentar parecer previa sobre as contas 

do Presidente da Republica para posterior encaminhamento a Camara dos 

Deputados. 

Podemos observar, portanto, que as constituigoes brasileiras demonstraram, 

ao Iongo do tempo, preocupagoes com o controle de legalidade dos atos da 

administragao, reconhecendo sua importancia para uma boa gestao. 

A modernizagao do sistema de controle veio juntamente com o marco da 

administragao gerencial, a Reforma Administrativa, especificadamente pelo Decreta

Lei 200/67, que introduziu o controle de forma agil, preocupando-se nao s6 com o 

aspecto formal como anteriormente, mas como acompanhamento da gestao da 

administragao. 

Mas foi em 1988 que o Tribunal de Contas da Uniao teve sua jurisdigao e 

competencia substancialmente ampliada. Recebeu poderes para, no auxilio ao 

Congresso Nacional, exercer a fiscalizagao: contabil, financeira, orgamentaria, 

operacional e patrimonial da Uniao e das entidades da administragao direta e 

indireta, com relagao, a legalidade, a legitimidade, a economicidade, a fiscalizagao 

da aplicagao das subvengoes, e da renuncia de receitas. 

Qualquer pessoa, fisica, juridica, publica, ou privada, que utilize, arrecade, 

guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores publicos ou pelos quais a 

Uniao responda, ou que, em nome desta, assuma obrigagoes de natureza 

pecunia ria tern o dever de prestar contas ao TCU. 
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3.3.1 Diferengas dos controles no modelo burocratico e gerencial 

A Administragao Publica Gerencial apesar de presumir urn rompimento com a 

Administragao Burocratica, nao excluiu todos os seus principios como, por exemplo, 

o da admissao do funcionario publico segundo criterios de merito avaliados por 

concurso publico. 0 que pode diferenciar os dois metodos e a forma de controle, que 

deixou de basear-se nos processes para concentrar-se nos resultados. 

A Administragao Burocratica considera que os resultados da agao do Estado 

sao bons quando os processes administrativos estao sob controle e, portanto sao 

seguros. 0 controle, neste modelo, verifica a observagao da legalidade e dos 

procedimentos necessaries ao cumprimento da aplicagao dos recursos postos em 

nome das despesas efetuadas. 

Ja a Administragao Gerencial considera os resultados como bons, se as 

necessidades do cidadao-cliente estiverem sendo atendidas, ou seja, como alcance 

dos objetivos e das metas tragadas e o atendimento de seu publico alvo, a 

sociedade. A diferenga dos dois modelos esta resumida no quadro 3. 

A Constituigao Federal de 1988 define que o controle estatal e urn direito 

fundamental do cidadao e esta elencado em alguns artigos como o direito de petigao 

(art.5°, XXXIV); direito de receber dos 6rgaos publicos informagoes de interesse 

geral (art.5°, XXXIII); agao popular (art. 5°, LXXIII); direito de denunciar aos Tribunais 

de Contas (art. 74, § 2°). 

"0 sistema de controle e uma das fungoes fundamentais que a Constituigao 

de 1988, contempla em seu texto constitucional, com muita propriedade, institufdo 

pelo legislador constituinte." (PEIXE, 2002, P.23). 

Quadro 3 - Controle no Modelo Burocratico e no Modelo Gerencial 

No modelo de Administragao Burocratica o controle administrative visando 
evitar a corrupgao e o nepotismo e realizado a priori. 

No modelo de administragao publica gerencial o controle e concomitante e a 
posteriori, pois visa o s resulatados. 

Fonte: a autora com base em Chiavenato (2006, p. 120) 

Para a moderna administragao publica o controle das atividades 

desempenhadas pelo Estado acompanha o andamento dessas atividades e avalia 
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seu desempenho observando o alcance ou nao das metas ou dos objetivos definidos 

anteriormente. 

Segundo Oliveira (1998, p. 19), "[ ... ] uma controladoria eficiente e eficaz deve 

estar capacitada a organizar e reportar dados e informa<;oes relevantes e exercer 

uma for<;a capaz de influir nas decisoes dos gestores da entidade". 

3.3.2 0 Controle Interne 

Controle interne e todo aquele realizado pela entidade ou 6rgao responsavel 

pela atividade controlada, no ambito da propria administra<;ao, segundo Braga 

(2008, p. 01) ele decorre do poder de autotutela da administra<;ao, que permite a 

esta rever seus pr6prios atos quando ilegais, inoportunos ou inconvenientes com 

fulcro nos principios da legalidade, supremacia do interesse publico, eficiemcia e 

economicidade. 

Segundo Feu (2003, p.01), urn dos objetivos do controle internee a pratica 

de a<;ao preventiva antes que a<;oes ilfcitas, incorretas ou impr6prias possam atentar 

contra os principios da Constitui<;ao da Republica Federativa do Brasil, 

principalmente o art. 37, seus incises e paragrafos. 0 autor tambem alega que o 

controle se funda em razoes de ordens administrativas, juridicas e politica e sem ele 

nao temos como pensar em responsabilidade publica, sendo que esta depende de 

uma fiscaliza<;ao eficaz dos atos do Estado. 

Neste contexte o controle interne opera na organiza<;ao compreendendo o 

planejamento e a or<;amenta<;ao dos meios, a execu<;ao das atividades planejadas e 

a avalia<;ao peri6dica da atua<;ao. MOSIMANN e FISCH (1999 p.70) afirmam que a 

fun<;ao de controle configura-se como urn instrumento administrative exigido pela 

crescente complexidade das institui<;oes a fim de atingir urn born desempenho. 

Conforme Souza (2008, p.59) os controles deverao ser exercidos como 

ferramentas a favor das a<;oes administrativas e nao como urn gesso para as 

atividades operacionais. Devem ser flexiveis e estarem aptos a corrigirem eventuais 

falhas. 

0 controle interne pode ter tambem a participa<;ao dos administrados, Braga 

(2008, p. 01) aponta que neste ambito sera exercido mediante provoca<;ao. Entre os 

instrumentos utilizados para este exercicio temos: o direito de peti<;ao, reclama<;ao, 
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recursos administrativos, representagao, pedido de reconsideragao, recurso 

hierarquico, pedido de revisao e processo administrative. 

3.3.3 0 Controle Externo 

0 controle externo e aquele desempenhado por 6rgao de natureza diversa 

do outro controlado. 

A Constituigao Federal de 1988, no seu artigo 70 estabelece que o controle 

externo quanto as fiscalizagoes financeiras, orgamentarias, contabeis, operacionais 

. e patrimoniais, deve ser exercido Poder Legislative com o auxilio do Tribunal de 

Contas da Uniao, ao qual incumbe uma serie de competencias exclusivas. Podemos 

ressaltar tambem como controle externo aquele exercido pela sociedade atraves do 

Controle Social. 

Ressalta Chiavenato (2006, p. 457) que o Poder Legislative tambem tern 

seus gastos controlados, no caso pelo respective Tribunal de Contas. 

Com a finalidade de garantir a plena eficacia das agoes de gestao 

governamental, a Administragao publica deve ser fiscalizada, na gestao dos 

interesses da sociedade, por 6rgao de fora de suas partes, ou seja, totalmente 

desvinculado da estrutura administrativa e imparcial em relagao a atividade que sera 

objeto de controle. 

3.3.3.1 0 Controle exercido pelo Poder Legislative 

E o controle realizado pelo Congresso nacional, ou seja, pelas casas 

parlamentares: Senado e Camara dos Deputados, Assembleias Legislativas e 

Camaras de Vereadores. Os meios utilizados sao: Comissoes Parlamentares de 

lnquerito, Convocagao de Autoridades, pedidos escritos de informagao, as 

fiscalizagoes contabil, financeira e orgamentaria e a sustagao dos atos normativos 

do executive. 
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0 controle alcanga os 6rgaos do Poder Executivo e suas entidades da 

administragao indireta e o Poder Judiciario (quando este executa tarefa 

administrativa). Sao basicamente dois tipos de controle: o politico e o financeiro. 

3.3.3.2 0 Controle Social 

0 Controle Social e aquele exercido pelo cidadao cliente como um · 

instrumento de direito concedido pela Constituigao Federal, a qual permite que a 

sociedade atue no controle das agoes do estado e dos gestores publicos, utilizando 

qualquer uma das vias de participagao democratica. 

0 artigo 74, §2° da Constituigao Federal, dita que e conferida a qualquer 

cidadao, partido politico, associagao ou sindicato, na forma de lei, a competencia 

para denunciar ilegalidades ou irregularidades na Administragao Publica e denunciar 

perante os Tribunais de Contas. 

3.3.3.3 0 Controle Judicial 

E o Poder de fiscalizagao exercida pelo Judiciario sabre a atividade 

administrativa do Estado, sendo vedado a este apreciar o merito administrativo. 

0 controle Judicial foi previsto pela Constituigao Federal, em seu art. 5°, 

XXXV, e e aquele realizado pelo Poder Judiciario, sabre os atos da administragao, 

mediante provocagao: "a lei nao excluira da apreciagao do Poder Judiciario lesao ou 

ameaga de direito". 

Examina tambem, os atos do poder Legislativo e do proprio Judiciario, 

quando estes realizam atividades administrativas. 

No Brasil cabe exclusivamente ao Judiciario decidir toda e qualquer 

demanda sabre aplicagao do Direito ao caso concreto. 

Os meios para se executar o controle judicial sao: Mandado de Seguranga, 

Agao Popular, Agao Civil Publica, Mandado de lnjungao, Habeas Data, Agao Direta 

de lnconstitucionalidade, Habeas Corpus. 
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Segundo Meirelles (1997, p. 611), a competencia do controle Judicial para 

revisao dos atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade e da 

legitimidade, conforme explica o quadro 4 a seguir. 

Quadro 4 - Conceito de legalidade e legitimidade 

Legalidade e a conformidade do ato com as normas que o rege. 

Legitimidade e a observagao do ato em relagao a moral administrativa e 

em relagao ao interesse coletivo. 

Fonte: a autora com base em Meirelles (1997, p. 611). 

3.3.3.4 Controle pelo Tribunal de Contas 

Todas as informagoes relativas ao Tribunal de Contas da Uniao estao 

disponfveis na pagina eletronica www.tcu.gov.br, aqui apresentaremos uma breve 

explanagao. 

Os Tribunais de Contas sao 6rgaos especializados, com competencias 

constitucionais exclusivas, que exercem o Controle Externo auxiliando o Poder 

Legislative de forma independente. Os Tribunais de Contas atuam no aspecto 

tecnico do controle, abrangendo aspectos contabeis, financeiros, orgamentarios, 

operacionais e patrimoniais como ja citado anteriormente. 

0 TCU tern jurisdigao propria e privativa em todo o territ6rio nacional, a qual 

abrange, entre outros, pessoa ffsica ou jurfdica, que utiliza arrecade, guarde bens e 

valores publicos federais, e abrange tambem aqueles que causarem perda, extravio 

ou outra irregularidade que resulte em dano ao erario, responsaveis pela aplicagao 

de recursos repassados pela Uniao mediante convenio ou instrumento congenere. 

As fungoes basicas do Tribunal de Contas da Uniao podem ser agrupadas 

da seguinte forma: fiscalizadora, consultiva, informativa, judicante, sancionadora, 

corretiva, normativa e de ouvidoria. Algumas de suas atuagoes assumem ainda o 

carater educativo. 

Alem das atribuigoes previstas na Constituigao, varias outras tern sido 

conferidas ao Tribunal por meio de leis especfficas. Destacam-se entre elas, as 

atribuigoes conferidas ao Tribunal pela Lei de Responsabilidade Fiscal, pela Lei de 

Licitagoes e Contratos e, anualmente, pela Lei de Diretrizes Orgamentarias. 
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0 Congresso Nacional edita, ainda, decretos legislativos com demandas 

especificas de fiscalizagao pelo TCU, especialmente de obras custeadas com 

recursos publicos federais. 

0 artigo 71 da Constituigao Federal dispoe as competemcias dos Tribunais 

de Contas: 0 controle externo, a cargo do Congresso Nacional, sera exercido com o 

auxilio do Tribunal de Contas da Uniao, ao qual compete: 

I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da Republica, 

mediante parecer previa que devera ser elaborado em sessenta dias a contar de seu 

recebimento; 

II - julgar as contas dos administradores e demais responsaveis par 

dinheiros, bens e valores publicos da administragao direta e indireta incluida as 

fundagoes e sociedades instituidas e mantidas pelo Poder Publico federal, e as 

contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que 

resulte prejuizo ao erario publico; 

Ill - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissao de 

pessoal, a qualquer titulo, na administragao direta e indireta, incluidas as fundagoes 

· instituidas e mantidas pelo Poder Publico, excetuadas as nomeagoes para cargo de 

provimento em comissao, bern como a das concessoes de aposentadorias, reformas 

e pensoes, ressalvadas as melhorias posteriores que nao alterem o fundamento 

legal do ato concess6rio; 

IV - realizar, par iniciativa propria, da Camara dos Deputados, do Senado 

Federal, de Comissao tecnica ou de inquerito, inspegoes e auditorias de natureza 

contabil, financeira, orgamentaria, operacional e patrimonial, nas unidades 

administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciario, e demais entidades 

referidas no inciso II; 

V - fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo 

capital social a Uniao participe, de forma direta ou indireta, nos termos do tratado 

constitutivo; 

VI - fiscalizar a aplicagao de quaisquer recursos repassados pela Uniao 

mediante convenio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congeneres, a Estado, ao 

Distrito Federal ou a Municipio; 

VII - prestar as informagoes solicitadas pelo Congresso Nacional, par 

qualquer de suas Casas, ou par qualquer das respectivas Comissoes, sabre a 
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fiscaliza<;ao contabil, financeira, or<;amentaria, operacional e patrimonial e sabre 

resultados de auditorias e inspe<;oes realizadas; 

VIII - aplicar aos responsaveis, em caso de ilegalidade de despesa ou 

irregularidade de contas, as san<;oes previstas em lei, que estabelecera, entre outras 

comina<;oes, multa proporcional ao dano causado ao erario; 

IX - assinar prazo para que o 6rgao ou entidade adote as providencias 

necessarias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade; 

X - sustar se nao atendido, a execu<;ao do ato impugnado, comunicando a 

decisao a Camara dos Deputados e ao Senado Federal; 

XI - representar ao Poder competente sabre irregularidades ou abuses 

apurados. 

§ 1°- No caso de contrato, o ato de susta<;ao sera adotado diretamente pelo 

Congresso Nacional, que solicitara, de imediato, ao Poder Executive as medidas 

cabiveis. 

§ 2° - Se o Congresso Nacional ou o Poder Executive, no prazo de noventa 

dias, nao efetivar as medidas previstas no paragrafo anterior, o Tribunal decidira a 

respeito. 

§ 3° - As decisoes do Tribunal de que resulte imputa<;ao de debito ou multa 

terao eficacia de titulo executive. 

§ 4° - 0 Tribunal encaminhara ao Congresso Nacional, trimestral e 

anualmente, relat6rio de suas atividades. 

Ja o art. 72 da Constitui<;ao Federal estabelece que o Tribunal deve se 

pronunciar conclusivamente sabre indicios de despesas nao autorizadas, em razao 

de solicita<;ao de Comissao Mista de Senadores e Deputados. Entendendo-as 

irregulares, propora ao Congresso Nacional que sejam sustados. 
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3.4 ESTUDO DO AMBIENTE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 

Por se tratar de uma instituigao publica a Universidade Federal do Parana 

esta sujeita aos princlpios da publicidade e da transpan§ncia dentre outros. Desta 

forma varias informagoes relativas ao ambiente dessa lnstituigao Federal de Ensino 

Superior foram extraldas da pagina eletronica da mesma (www. ufpr.br). 

3.4.1 A Educagao Superior no Brasil - Contexto 

As transformagoes observadas no cenario mundial ao Iongo dos anos 

provocou tambem profundas mudangas no processo educacional. A globalizagao e a 

velocidade das informagoes ocasionaram paralelamente novas condigoes, 

necessidades e tambem exig€mcias de ensino para a sociedade. 

Antigamente, o papel concedido as lnstituigoes de Ensino Superior (IES) era 

de atender uma parcela muito restrita da populagao, no Brasil nao foi diferente. 

Entre os anos 60 e 80, no pals, ocorreu uma explosao de matriculas no 

ensino superior aumentando consideralvelmente esse numero. Com o advento da 

crise economica dos anos 80, os recursos diminuiram e o sistema se manteve 

estagnado nesta epoca. 

No perlodo havia 882 lnstituigoes de Ensino Superior no Brasil, das quais 

682 eram particulares e somente 200 publicas, e em 2006, este numero passou para 

2.270, o qual 2.022 sao instituigoes privadas e 248 sao publicas. (INEP, 2006). 

A necessidade de expansao do ensino superior exigida pela sociedade 

aliada ao elevado custo relativo do aluno, entre outros, impediu o plena atendimento 

da demanda massiva no pals. Essa incapacidade do setor publico criou a 

oportunidade para a enorme expansao do setor privado que tern absorvido a 

crescente procUra pelos estudantes. Como podemos notar em 2006 o ensino publico 

gratulto atende apenas uma pequena fatia da demanda do setor educacional 

superior. 

Devido o grande aumento no numeros de ingressantes, a escasses de 

recursos publicos resulta numa maior preocupagao em relagao a sua utilizagao 

gerando uma procura pela qualidade nos gastos publicos em termos de 

aproveitamento. 
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3.4.2 As Fontes Recursos das lnstitui<;oes Federais de Ensino Superior 

As lnstitui<;6es Federais de Ensino Superior estao sugeitas as normas gerais 

de licita<;ao e contrata<;ao e tambem devem observar as regras or<;amentarias e 

financeiras do Poder Executive. 

Todo o processo de transforma<;6es ocorridas no ambito da administra<;ao 

publica, no Brasil, apresentadas nos ultimos anos afetou substancialmente o cenario 

dessas institui<;6es. 

0 artigo 207 da Constitui<;ao dita : "As universidades gozam de autonomia 

didatico- cientifica, administrativa e de gestae financeira e patrimonial e obedecerao 

ao principia da indisponibilidade entre ensino, pesquisa e extensao." 

De acordo com varies autores os recursos sao escassos na economia e sua 

administra<;ao deve ser racional e democratica tornando-se essencial para atender 

as necessidades basicas da popula<;ao ( saude, educa<;ao, seguran<;a, transporte, 

habita<;ao, alimenta<;ao). Como se verifica, a educa<;ao e somente uma parte dos 

diversas demandas que a adminitra<;ao publica tern o dever de atender. 

Conforme Paludo (201 0, p.1 07), a atividade financeira e exercida pelo 

Estado e visa o bern comum da coletividade, e esta vinculada a arrecada<;ao de 

recursos destinados a satisfa<;ao de necessidades publicas basicas inseridas na 

ordem juridico-constitucional, mediante a presta<;ao de servi<;os publicos, a 

interven<;ao ao dominic econ6mico e o exercicio regular do poder de policia. E. 
aplicada no ambito Federal, Estadual e Municipal, e consiste em : obter recursos -

receita publica, despender os recursos-despesa publica ; gerir e planejar a execu<;ao 

dos· recursos-or<;amento publico; e criar credito-financiamento publico. 

As atividades das lnstitui<;6es Federais de Ensino Superior sao financiadas 

por recursos oriundos do Tesouro Nacional, na sua maior parte, assim como, por 

meio de recursos diretamente arrecadados e tambem por conv€mios e contratos 

realizados com institui<;6es publicas ou privadas. 
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3.4.3 Hist6ria da UFPR 

Conforme informagoes obtidas no site da Universidade Federal do Parana, 

essa lnstituigao Federal de Ensino Superior e a mais antiga universidade do Brasil e 

tambem e vista como simbolo de Curitiba. Sua hist6ria e marcada por grandes feitos 

e esta conexa a hist6ria de desenvolvimento do Estado do Parana. 

Segundo o site, a Universidade Federal do Parana e a primeira Universidade 

do Brasil devido a ousadia e a competencia de seus idealizadores, motivados pela 

sociedade paranaense. 

0 inicio da hist6ria de muitas conquistas foi em 1892, quando o politico 

Rocha Pombo langou na Praga Ouvidor Pardinho, a pedra fundamental da 

Universidade do Parana, mas o projeto nao foi adiante devido ao Movimento 

Federalista. 

0 Parana, em 1912, ao sentir que precisava de uma massa critica para 

defende-lo, devido o reduzido numero de intelectuais que possuia, iniciou 

novamente o movimento Pr6 Universidade do Parana. Nessa epoca, aconteceu a 

mobilizagao das liderangas politicas em prol da criagao da Universidade, pois o 

Parana havia perdido a Regiao do Contestado para Santa Catarina. 

Em 19 de dezembro de 1912, Victor Ferreira do Amaral e Silva liderou a 

criagao efetiva da Universidade do Parana, tornando-se seu 1° Reitor (Gestao 

19/12/1912 a 06/07/48). Era uma epoca pr6spera da economia paranaense, devido 

a abundante produgao e ao born comercio da erva-mate. Segundo ele, "0 dia 19 de 

dezembro representava a emancipagao politica do Estado e deveria tambem 

representar sua emancipagao intelectual". 

A Universidade comegou a funcionar em 1913, sendo os primeiros cursos 

ofertados Ciencias Juridicas e Sociais, Engenharia, Medicina e Cirurgia, Comercio, 

Odontologia, Farmacia e Obstetricia. Nesta epoca, ap6s emprestimos efetuados 

pelo entao Reitor, deu-se iniciou a construgao do Predio Central, na Praga Santos 

Andrade, em terreno doado pela Prefeitura. 

Na decada seguinte veio a Primeira Guerra Mundial e com ela a recessao 

econ6mica e as primeiras dificuldades, inclusive uma lei que determinava o 

fechamento das universidades, pois o Governo Federal nao recebia bern as 

iniciativas surgidas de forma independente nos estados. 
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Foi necessaria entao encontrar alternativas para evitar o fechamento da 

Universidade do Parana, e a forma encontrada na epoca para driblar a lei e 

continuar funcionando, foi desmembrar a lnstituic;ao em faculdades. Durante mais de 

trinta anos buscou-se novamente a restaurac;ao da Universidade, acontecida no 

infcio da decada de 50, quando as faculdades foram reunidas e novamente foi 

formada a Universidade do Parana, o qual para essa unificac;ao foi fundamental o 

apoio da imprensa e da comunidade. 

Com o termino da Restaurac;ao da Universidade, a luta passou a visar a sua 

federalizac;ao, que com a mobilizac;ao de lideranc;as do Estado, pelo reitor, na epoca, 

Flavio Suplicy de Lacerda, em 1950 a Universidade do Parana tornava-se uma 

instituic;ao publica e gratuita. 

A federalizac;ao deu infcio a uma fase de expansao da Universidade, que 

ocasionou as construc;oes do Hospital de Clfnicas em 1953, do Complexo da 

Reitoria em 1958 e do Centro Politecnico em 1961 comprovam a consolidac;ao da 

lnstituic;ao. 

Em 2012 a Universidade Federal do Parana completara 100 anos de 

hist6ria marcada por perseveranc;a e resistencia, respeitando a diversidade e o 

pluralismo de ideias, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensao, a 

universalidade do conhecimento e fomento a interdisciplinaridade, sendo alem de 

sfmbolo de Curitiba, a maior criac;ao da cultura paranaense. 

lmportante ressaltar que a Universidade Federal do Parana esta aberta para 

a sociedade e, sobretudo, compreendeu que e patrimonio de todo o povo brasileiro, 

que existe para ~ervi-lo, para abrir novas perspectivas de desenvolvimento humane 

e para ajudar a construir uma nac;ao soberana, desenvolvida e igualitaria, 

estabelecendo uma conectividade com a essencia do novo modele de administrac;ao 

e controle publico. 

Como lnstituic;ao Publica, o seu compromisso deve ser com a qualidade do 

ensino, com a democratizac;ao da educac;ao, com a socializac;ao de seus beneficios, 

com a democracia e com o desenvolvimento cultural, artistico, cientffico, tecnol6gico 

e s6cio-econ6mico do Pals, manifestando tambem preocupac;ao com a paz, com a 

defesa dos direitos humanos e com a preservac;ao do meio ambiente. 
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3.4.4 lnformagoes Gerais sabre a UFPR 

Sendo o maior sfmbolo da cultura paranaense, a Universidade Federal do 

Parana e demonstra sua importancia atraves dos cursos de graduagao, 

especializagao, mestrado e doutorado, alem de suas areas de extensao e pesquisa. 

A Universidade Federal do Parana e uma lnstituigao Publica atuante no 

mercado de educagao, e tern como crengas e valores, elencados no quadro 5 

abaixo: 

Quadro 5- As crengas e valores da UFPR 

Comprometimento com a construgao do saber e com a formagao de profissionais 

competentes e compromissados socialmente; 

Ambiente pluralista, no qual o debate publico e instrumento da convivencia 

democratica; 

Preservagao e disseminagao da cultura brasileira; 

Proposigao de polfticas publicas; 

Comprometimento da comunidade universitaria com a lnstituigao; 

Gestao participativa, dinamica e transparente, comprometida com melhores condigoes 

de trabalho e qualidade de vida; 

lsonomia no tratamento dispensado as Unidades da lnstituigao; 

Respeito aos criterios institucionais aprovados em Conselhos Superiores, usados na 

alocagao interna de recursos; 

Cultura de planejamento e avaliagao continua da vida universitaria. 

Fonte: UFPR 2010 

Devido sua responsabilidade social, enquanto instituigao publica, tern suas 

agoes valorizadas perante a comunidade paranaense, e esta norteada pelos 

seguintes princfpios: da Universidade Publica, gratuita de qualidade e comprometida 

socialmente; da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensao; da liberdade 

na construgao e autonomia na disseminagao do conhecimento; e pelo respeito a 

todas as instancias da sociedade organizada. 

Apresenta como filosofia e missao: fomentar, construir e disseminar o 

conhecimento, contribuindo para a formagao do cidadao e para o desenvolvimento 

humano sustentavel. 
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A Universidade Federal do Parana estabeleceu seis areas estrategicas 
convergentes para o cumprimento de sua missao alinhada com seus principios e 
valores, apresentadas no quadro 6 a seguir: 

Quadro 6 -Areas estrategicas da UFPR 

lndissociabilidade das atividades; 

Ensino; 

Pesquisa; 

Extensao e Cultura; 

Gestao lnstitucional; 

Responsabilidade social. 

Fonte: UFPR 2010 

Gada area estrategica desdobra-se em objetivos e metas. 0 Planejamento 

Estrategico e Operacional da Empresa, o Plano de Desenvolvimento lnstitucional -

POl a elaborado a cad a 5 a nos, o qual o em vigencia atualmente e o POl /2007-

2011, mas o que entrara em vigor em 2012 ja esta sendo elaborado agora em 2010. 

0 Plano de Desenvolvimento lnstitucional e resultante de urn processo de 

construc;ao coletiva com a participac;ao das diversas unidades da Universidade 

Federal do Parana, inclusive com a participac;ao de toda a comunidade interna e 

extern a. 

3.4.5 A Gestao Administrativa da UFPR 

Conforme consta em seu site, a UFPR possui uma concepc;ao administrativa 

que delega func;oes e nao concentra o poder de decisao apenas na mao do reitor, 

que eleito pela comunidade academica, trabalha em parceria com os conselhos -

6rgaos maximos da instituic;ao e que reunem representantes das diversas categorias 

dessa comunidade, para tomar decisoes nas diversas esferas administrativas e de 

ensino. 

Todas as diretrizes que norteiam o trabalho da instituic;ao sao amplamente 

discutidas e votadas por estes conselhos, que entre outras func;oes exercem 

tambem a de controle interno. 
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Alem dos conselhos, tambem e formada por unidades administrativas que 

integradas desenvolvem agoes para garantir o plene andamento de todas as 

atividades da institui<;ao. 

Entre as unidades administrativas temos o Gabinete do Reiter, as Pr6-

Reitorias, OS Setores e OS departamentos, laboratories e nucleos, OS Campi de 

Palotina, Literal e o de Pontal do Sui (Centro de Estudos do Mar), alem dos 

Hospitais e Sistema de Bibliotecas. 

3.4.6 0 Controle da Universidade Federal do Parana 

3.4.6.1 0 Controle Externo na UFPR 

Nas palavras de Pereira (2008, p.190), "0 controle externo e o exercfcio da 

fungao fiscalizadora dos representantes do povo sobre a Administragao publica." 

Com rela<;ao ao controle externo, se sujeita ao controle do TCU, e tambem, 

esta submetida a alguns sistemas: como o Sistema lntegrado de Administragao 

Financeira- SIAFI, o qual e urn mecanisme que serve nao somente como controle, 

mas tambem como uma fonte de informagoes, que registra os gastos efetuados pelo 

Tesouro Nacional, o Sistema lntegrado de dados Orgamentarios- SIDOR eo SlAPE 

que registra a folha de pagamento e os dados cadastrais dos servidores civis 

federais. 

3.4.6.2 0 Controle Interne na UFPR 

Como 6rgaos de controle interne, destacamos: 

As Auditorias lnternas ao nlvel das lnstituigoes Federais de Ensino 

Superior: Controladoria Geral da Uniao (CGU). 

Segundo Pereira (2008, p.186), a CGU atua como 6rgao central de controle 

interne no Poder Executive, e tern as seguintes fungoes: controle, correi<;ao, 

ouvidoria, prevengao e combate a corrupgao, e desenvolve atividades voltadas para 

a promogao da transparencia da gestae publica. 
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Auditoria lnterna da UFPR (AUDIN) 

A Unidade de Auditoria lnterna da Universidade Federal do Parana e um 

6rgao de avaliagao independente e de assessoramento da administragao, e tern 

como objetivo fortalecer a gestao atraves da racionalizagao das agoes de controle e 

prestar apoio aos 6rgaos do Sistema de Controle lnterno do Poder Executive 

Federal. E vinculada ao Conselho de Curadores, nos termos do § 3°, art. 15°, 

Decreta 3591/00 e Portaria n.0 471/GR, de 21/02/2003. 

Tern como missao zelar pela certificagao da regularidade da prestagao de 

contas anual da UFPR; assessorar e orientar a administragao no desempenho de 

suas fungoes e responsabilidades, atraves do exame da adequagao e eficacia dos 

controles internos; integridade e confiabilidade das informagoes e registros; 

integridade e confiabilidade dos sistemas estabelecidos para assegurar a 

observancia das polfticas, metas, pianos, procedimentos, normas e regulamentos e 

da sua efetiva utilizagao; e efici€mcia, eficacia e economicidade do desempenho e da 

utilizagao dos recursos; dos procedimentos e metodos para salvaguarda dos ativos e 

a comprovagao de sua existencia, assim como a exatidao dos ativos e passivos. 

No quadro 7 apresentaremos as competencias da Auditoria lnterna da 

UFPR. 

Quadro 7 - Compet€mcias da Auditoria lnterna da UFPR 

Compete a Unidade de Auditoria lnterna 

Assessorar, orientar, acompanhar e avaliar os atos de gestao administrativa, contabil, 
on;amentaria, financeira, de material, patrimonial, operacional e de pessoal, objetivando a 
eficiencia, a eficacia, a economicidade, a efetividade e o cumprimento da legisla<_;:ao pertinente; 

Acompanhar a implementa<;:ao das recomenda<;:oes e determina<_;:oes de medidas 
saneadoras apontadas pelos 6rgaos/unidades do Sistema de Controle lnterno do Poder 
Executive Federal e do Tribunal de Contas da Uniao; 

Auxiliar o Reitor na elabora<_;:ao de relat6rios e expedientes relacionados com as diligencias 
promovidas pelos 6rgaos/unidades do Sistema de Controle lnterno do Poder Executive Federal e 
do Tribunal de Contas da Uniao; 

Elaborar o Plano Anual de Atividades de Auditoria lnterna- PAAAI; 

Elaborar o Relat6rio Anual de Atividades da Auditoria lnterna- RAAAI; 

Examinar e emitir parecer sobre a presta<_;:ao de contas anual da Universidade e tomada de 
contas especiais; 

Fonte: site auditoria interna da UFPR 

Portanto, Auditoria lnterna e o controle no que tange o cumprimento da 

legislagao pertinente aos atos de gestao administrativa, contabil, orgamentaria, 
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financeira, de material, patrimonial, operacional e de pessoal. Considera, tambem, a 

transpan3ncia e a adequada aplicac;ao dos recursos publicos, ou seja, no que diz 

respeito ao cumprimento do papel social para o qual foi criada, e propiciando que a 

legislac;ao seja sempre observada com o maior grau de transparencia e que se 

cumpra uma adequada aplicac;ao dos recursos publicos. 

6rgaos colegiados: 

Na UFPR, o controle interno tambem e exercido pelos 6rgaos colegiados 

elencados a seguir: 

a) Conselho Universitario (COUN): 6rgao maximo deliberative para trac;ar a 

polftica universitaria e como instancia recursal. 0 quadro 8, logo a 

seguir, apresenta as competencias e atribuic;oes do COUN. 

Quadro 8- Competencia do COUN 
Exercer jurisdigao superior e tragar a polftica geral da Universidade; 

Aprovar o Estatuto e o Regimento Geral da Universidade e suas modificagoes; 

Elaborar o seu proprio regimento; 

Julgar os recursos interpostos das decisoes do Reitor, bern como das deliberagoes e das demais 

decisoes dos Conselhos de Planejamento e Administragao e de Ensino, Pesquisa e Extensao; 

Propor ao governo federal, em parecer fundamentado, a destituigao do Diretor ou Vice-Diretor de 

Unidade Universitaria, no caso de ser solicitado pelo Conselho Setorial; 

Propor ao governo federal, com parecer fundamentado a destituigao do Reitor ou Vice-Reitor; 

Deliberar, ap6s inquerito administrative, sobre a intervengao em qualquer unidade universitaria; 

Deliberar sobre a suspensao temporaria, total ou parcial do funcionamento da Universidade; 

Outorgar tftulos de doutor e professor honoris causa e de professor emerito; 

Criar, transformar e suprimir cursos de graduagao ou de p6s-graduagao; 

Decidir sobre os casos omissos deste Estatuto e do Regimento Geral; 

Deliberar sobre os vetos apostos pelo Reitor as decisoes do Conselho de Planejamento e

Administragao, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensao e de suas pr6prias, e as deliberagoes 

ou atos de quaisquer 6rgaos colegiados da Universidade. 

Fonte: site da UFPR, 2010 
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b) Conselho de ensino, pesquisa e extensao (CEPE): 6rgao superior, 

normative, deliberative e consultive em materia de ensino, pesquisa e 

extensao. As competencias do CEPE estao elencadas no quadro 9. 

Quadro 9 - Competencias do CEPE 

Fixar normas gerais complementares as do Estatuto e do Regimento Geral sobre: 

concurso vestibular; currfculo e programas; matrfcula; verificac;ao do rendimento 

escolar e aproveitamento dos estudos; cursos de graduac;ao, p6s-graduac;ao, 

especializac;ao e aperfeic;oamento; e concursos e provas de selec;ao para cargos e 

fungoes de magisterio. 

Aprovar: os programas anuais de trabalho dos Departamentos; os pianos de novos 

cursos de graduac;ao, p6s-graduac;ao, especializac;ao; extensao e aperfeic;oamento; e 

os servic;os de extensao. 

Fixar normas para concessao de bolsas especiais de iniciac;ao cientffica; 

Fixar anualmente o calendario escolar; 

Reconhecer os tftulos universitarios obtidos em instituic;oes de ensino superior do Pais 

ou do exterior; 

Opinar sobre a criac;ao, transformac;ao ou extinc;ao de departamentos e lotac;ao dos 

respectivos docentes; 

Aprovar os currfculos plenos dos cursos e suas modificac;oes, com as respectivas 

disciplinas complementares e eletivas, propostas pelos colegiados de cursos; 

Opinar em materia de sua atribuic;ao, nos casos em que for solicitado por qualquer 

6rgao da administrac;ao superior da universidade; 

Julgar os recursos em materia de ensino, pesquisa e extensao; 

Elaborar o seu regimento; 

Opinar sobre a criac;ao, transformac;ao e suspensao de curso de graduac;ao e p6s

graduac;ao; e 

Homologar a revalidac;ao dos diplomas e certificados de cursos de graduac;ao e p6s

graduac;ao concedidos por universidades estrangeiras. 

Fonte: site da UFPR, 2010 

c) Conselho de curadores (CONCUR): destinado a exercer a fiscalizagao 

economico-financeira da Universidade. 0 exame da contabilidade, os 

balancetes mensais e o parecer sobre a prestagao de contas anual do 

Reitor sao realizados pelo Conselho de Curadores, composto por cinco 
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representantes da classe dos professores titulares, um representante 

discente, um do Ministerio da Educagao e um representante da 

Comunidade. Devido a natureza de suas atribuigoes, o CONCUR e o 

unico Conselho que nao e presidido pelo Reiter, e ligado a este, esta a 

Auditoria lnterna da UFPR, como ja mencionado. No quadro 10 a seguir, 

veremos as competencias do CONCUR. 

Quadro 10- ComR_etencias do CONCUR 

Examinar a contabilidade, os balancetes mensais e a documentacao respectiva da 

Universidade; 

Exarar parecer sabre a prestacao de contas do Reitor, dos Diretores e demais 

ordenadores de despesas; 

Opinar sabre a aceitacao de doacoes e legados que criem encargos financeiros para a 

Universidade; 

Apreciar quaisquer outros assuntos que digam respeito a fiscalizacao econ6mico

financeira; e 

Elaborar seu regimento. 

Fonte: site da UFPR, 2010 

d) Conselho de planejamento e administragao (COPLAD): 6rgao superior 

deliberative, normative e consultive em materia de administragao e de 

gestae economico-financeira, e responsavel pela formulagao de polfticas 

nas areas administrativa, patrimonial, de recursos humanos e financeiros. 

0 Conselho de Planejamento e Administragao e presidido pelo Reiter e 

composto por 32 membros, dentre os quais os diretores de setor, 

representantes das classes docentes, representantes dos servidores 

tecnico-administrativos, representantes discentes e dois membros da 

comunidade. A competencia do COPLAD pode ser vista no quadro 11. 
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Quadro 11 - Competencias do COPLAD 

Discutir e propor polfticas nas areas administrativa, patrimonial, financeira e de 

recursos humanos; 

Aprovar os quadros do pessoal docente e tecnico-administrativo; 

Aprovar o regimento da Reitoria, dos Setores, dos Orgaos Suplementares e o seu 

proprio, bem como suas alterac;oes; 

Fixar normas gerais complementares as do Estatuto e do Regimento Geral em materia 

que lhe for afeta, ressalvando a competencia do Conselho Universitario; 

Julgar os recursos em materia de sua competencia, bem como os de decisoes das 

suas Camaras; 

Homologar a mudanc;a de docentes e tecnico-administrativos de outra instituic;ao 

publica federal de ensino superior para a Universidade, ou desta para aquela; 

Deliberar sobre Convenios, Acordos, Ajustes e Contratos a serem firmados pela 

Administrac;ao com orgaos do Poder Publico ou entidades de carater privado que 

envolva pagamentos superiores a um valor anualmente estipulado pelo proprio 

Conselho; 

Deliberar sobre propostas de criac;ao, modificac;ao e extinc;ao de orgaos 

administrativos; 

Aprovar a alienac;ao de bens moveis e imoveis da Universidade; 

Deliberar sobre medidas preventivas e corretivas de atos que envolvam indisciplina 

coletiva no ambito da Universidade; 

Aprovar, acompanhar e avaliar o plano anual e plurianual da Universidade, no ambito 

de sua competencia 

Aprovar a aceitac;ao de legados, donatives, doac;oes e heranc;as sob condic;ao ou 

encargo; 

Emitir parecer e fixar normas em materia de sua atribuigao; 

Homologar as eleic;oes para compor o Conselho de Curadores previsto no inciso I do 

artigo 24; 

Aprovar, acompanhar e avaliar a proposta orc;amentaria global e o orc;amento da 

Universidade, ressalvadas as competencias do Conselho de Curadores; 

Aprovar taxas, contribuigoes e emolumentos cobrados pela Universidade; 

Homologar a prestac;ao de contas do exercfcio previamente aprovada pelo Conselho de 

Curadores; 

Homologar os resultados das eleigoes de representantes docentes e tecnico

administrativos. 

Fonte: site da UFPR, 2010 



56 

Sistemas de informagoes gerenciais internes: 

SIE - Sistema de informa~oes para o ensino que e urn Sistema de 

Protocolo: Este Sistema entrou em vigor em 01 de margo de 2006. 0 sistema foi 

idealizado para atender a rotina dinamica de tramitagoes de processes e 

informagoes, criando um workflow que se adapta facilmente aos fluxos de trabalho 

da instituigao e reduz o tempo gasto para cada tarefa. Tambem e objetivo deste 

modulo reduzir o uso de documentos em papel, agilizar as agoes da instituigao e 

facilitar a adequagao dos sistemas a mudanga de fluxo de rotina. 

Outros dados de Gestao estao nos Relat6rio de Atividades, UFPR em 

numeros assim como outros tipos de informagoes publicadas na pagina da Pr6-

reitoria de Planejamento, Orgamento, e Finangas. 

Sistema Nacional de Avaliagao da Educagao Superior (Sinaes) 

Segundo Zaiko e Pinto (2009, p. 94), a Lei de Diretrizes Basicas/96 (LOB), 

apresentou a necessidade dos processes de avaliagao tanto em relagao a 
orientagao das diretrizes polfticas visando a melhoria do ensino, o que quer dizer 

avaliar com vistas a qualidade, ou tanto em relagao a definigao das agoes dos 

6rgaos competentes, ou seja, avaliar para supervisao ou controle. 

As autoras afirmam ainda que o sistema proposto pelo Sistema Nacional de 

Avaliagao da Educagao Superior abranja a avaliagao das instituigoes, a avaliagao 

dos cursos de graduagao e a avaliagao do desempenho dos estudantes. 

Verificagao "In loco" - Plataforma de lntegragao de Dados das IFES 

(PingiFES) 

Este mecanisme visa a racionalizagao das agoes de controle e 

fortalecimento da gestao, o procedimento consiste em organizar unidades de 

auditoria interna onde o grupo formado por membros de varias outras IFES fazem 

uma conferencia de dados e informagoes prestadas pela instituigao avaliada. 
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4 ANALISE DOS INDICADORES DE GESTAO DA UFPR DE 2006-2009 

0 controle e a avaliagao dos servigos publicos correspondem a uma 

"fiscalizagao" que deve ser realizada pela propria administragao, pelos 6rgaos de 

controle e tambem pela sociedade. 

0 estudo da evolugao dos indicadores de desempenho e de grande 

importancia tanto no aspecto de controle institucional, para que o gestor possa tomar 

as decisoes, quanto no sentido de alocar melhor o recurso para a otimizagao das 

atividades. Aqui faremos a analise da evolugao dos 9 indicadores de gestao da 

UFPR, determinados pelo Tribunal de Contas da Uniao. 

4.1 LEVANTAMENTOS DOS DADOS PARA 0 CALCULO DOS INDICADORES 

Esta primeira fase consistiu num levantamento de dados descritivos 

conforme o quadro 12, que segue, o qual apresenta os dados utilizados para o 

caculo dos indicadores do TCU da UFPR apresentados nos Relat6rios de Gestao do 

periodo estudado. 

0 periodo de inicial de abrangencia da pesquisa foi o ano de 2006 porque a 

metodologia criada pelo TCU para o calculo dos indicadores sofreu ajustes no ano 

anterior, tornando equivocada a utilizagao destes devido a necessidade de 

padronizagao que permita fazer as comparagoes propostas. 

Considerando a natureza de cada indicador de desempenho das instituigoes, 

pode-se considerar possivel fazer uma avaliagao da qualidade dos gastos publicos 

na Universidade Federal do Parana, utilizando como resultado o born desempenho 

do aluno egresso, em nfvel de Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 

(ENADE), e levando em conta sua atuagao no mercado de trabalho e contribuigao 

para a sociedade. A partir deste raciocinio, foi proposto urn conjunto de hip6teses 

sobre os possiveis, ou esperados, efeitos que os indicadores possam ter sobre o 

desempenho academico dos seus egressos, como se apresenta a seguir. 
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Quadro 12- Variaveis utilizadas no calculo dos indicadores de gestao 

Variavel 2006 2007 2008 2009 

A- Numero Total de 25.924 23.872 25.257 27.409 
Alunos: Ag+Apg+Ar 
Ag-Numero Total de 22.460 20.715 21.489 23.401 
Alunos de Graduacao 
Apg- Numero Total 3.236 3.752 3.052 3.748 
de Alunos de P6s-
Graduacao 
Ar- Numero de 228 238 266 260 
Alunos de Residencia 
Medica 
AgTI - Numero de 17.828 17.334,85 18.036 18.825 
Alunos de Graduagao 
em Tempo lnteqral 
AgE - Numero de 33.151 33.393,09 34.235,46 35.888,47 
Alunos Equivalentes 
de Graduagao 
ApgTI - Numero de 6.472 7.504 7.004 7.496 
Alunos de P6s-
Graduagao em 
Tempo Integral 
ArTI - Numero de 456 476 532 520 
Alunos de residencia 
Medica em Tempo 
Integral 
Ndi - Numero de 3.088 2.930 3.019 2.920 
Alunos Diplomados 
na Graduagao 
Numero de 5.136 5.117 5.228 5.233 
ingressantes relatives 
aos que se graduam 
no exercicio 
Custo Corrente com 388.440.073,14 397.090.729,06 455.145.900,57 513.698.479,97 
HU (R$) 
Custo Corrente sem 362.865.483,88 371.331.231,76 427.664.841,31 441.070.311,45 
HU (R$) 
Numero de 1.662 1.726 1.847 1.903 
Professores 
Equivalentes 
Numero de 4.249 3.813 3457 3.092 
funcionarios 
Equivalentes com HU 
Numero de 3.274 2.636 2791 2.431 
funcionarios 
~uivalentes sem HU 
L: conceito de todos 317 326 339 363 
os programas de 
P6s-Graduacao 
Numero de 76 78 82 89 
Programas de P6s-
Graduagao 

Fonte: A autora, com base nos Relat6rios de Gestao de 2006, 2007, 2008 e 2009. 
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4.2 A EVOLU<;AO DOS INDICADORES NO PERiODO 2006-2009 

A segunda etapa consistiu em buscar os indicadores apresentados nos 

relat6rios de gestae do perfodo para que a analise da evoluc;ao destas variaveis 

fosse feita. Estes dados foram retirados dos Relat6rios de Gestae dos anos de 2006, 

2007, 2008, e 2009. 

0 TCU (TCU, 2006) utiliza nove indicadores para avaliar as IFES, que sao: 

1. (A) - custo corrente com hospital universitario/aluno equivalente; e 1 (B) -

custo corrente sem hospital universitario I aluno equivalente; 

2. aluno tempo integral/professor equivalente; 

3. (A) - aluno tempo integral/funcionario equivalente com hospital 

universitario; e 3(8) - aluno tempo integral/funcionario equivalente sem 

hospital universitario; 

4. (A) - funcionario equivalente com hospital universitario/professor 

equivalente; e 4(8) - funcionario equivalente sem hospital universitario/ 

professor equivalente; 

5. grau de participac;ao estudantil (GPE); 

6. grau de envolvimento discente com p6s-graduac;ao (GEPG); 

7. conceito CAPES/MEG para p6s-graduac;ao; 

8. fndice de qualificac;ao do corpo docente (IQCD); 

9. taxa de sucesso na graduac;ao (TSG). 

Como se calcula: 

0 TCU dita normativas com orientac;oes a respeito dos calculos dos 

indicadores. Demonstraremos a seguir como sao feitos estes calculos as 

orientac;oes para calculo dos indicadores de gestae TCU (2006). 

Para o calculo do numero de alunos, sao considerados todos os alunos 

matriculados no ano letivo referente ao exercfcio em curses de: 

a) graduac;ao, ministrados nos turnos diurno e noturno; 

b) p6s-graduac;ao stricto sensu: mestrado e doutorado; e 

c) residencia medica. 

Obs: Os dados semestrais devem ser somados e divididos por dois; nao devem ser 

inclufdos alunos ou participantes de atividades de extensao e de especializac;ao; nao 



60 

devem ser considerados alunos de mestrado profissionalizante; nao devem ser 

inclufdos alunos de cursos a distancia. 

AG = total de alunos efetivamente matriculados na graduagao. 

APG = total de alunos efetivamente matriculados na p6s-graduagao stricto 

sensu, incluindo-se alunos de mestrado e de doutorado. 

DPC} 

curso. 

AR = alunos de residemcia medica. 

0 numero de Alunos da Graduagao em Tempo Integral (AGTI), e 

calculado pela formula: 

AGTI = L todos os cursos {(NDI* DPC) (1 + [Fator de Retengao]) + ((NI - NDI)/4)* 

NDI = Numero de diplomados, no ana letivo referente ao exercfcio, em cada 

DPC = Duragao padrao do curso, de acordo com a tabela da SESu. 

Nl = Numero de alunos que ingressaram, no ana letivo relativo ao exercicio, 

em cada curso. 

0 Fator de Retengao = calculado de acordo com metodologia da SESu. 

(tabela 1). 

Conforme as Orientagoes TCU (2006), o calculo do numero de Alunos 

Equivalentes da Graduagao (AGE): 

AGE= L todos os cursos (NDI* DPC) (1+ [Fator de Retengao]) + ((NI- NDI) /4) * 

DPC}* [Peso do grupo em que se insere o curso] 

NDI = Numero de diplomados, no ana letivo referente ao exercfcio, em cada 

curso. 

DPC = Duragao padrao do curso de acordo com a tabela da SESu. 

Nl = Numero de alunos que ingressaram, no ana letivo relativo ao exercicio, 

em cada curso. 

Fator de Retengao e Peso do grupo calculados de acordo com metodologia 

da SESu. (tabela 1). 
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Para o calculo do numero de Alunos Tempo Integral de P6s-Graduagao 

(APGTI) e de Residencia Medica (ARTI) os alunos de mestrado, 

doutorado e residencia medica devem ser computados com peso dois: 

APGTI = 2* APG e ARTI = 2* AR 

T b I 1 T b I SES A F t d R t D - p d -a e a - a ea u- reas, a or e e encao e ura..Y_ao a rao. 
Descrigao da Area Fator de Retencao Duracao Padrao 

Medicina 0,0650 6 

Veterinaria, Odontologia, Zootecnia 0,0650 5 

Ciencias Exatas e da Terra 0,1325 4 

Ciencias Biol6gicas 0,1250 4 

Engenharias 0,0820 5 

Tecn61ogos 0,0820 3 

Nutrigao, Farmacia 0,0660 5 

Ciencias Agrarias 0,0500 5 

Ciencias Exatas - Computacao 0,1325 4 

Ciencias Exatas - Matematica e 0,1325 4 
Estatfstica 

Arquitetura/Urbanismo 0,1200 4 

Artes 0,1150 4 

Musica 0,1150 4 

Enfermagem, Fisioterapia, 0,0660 5 
Fonoaudiologia e Educagao Ffsica 

Ciencias Sociais Aplicadas 0,1200 4 

Dire ito 0,1200 5 

Lingufstica e Letras 0,1150 4 

Ciencias Humanas 0,1000 4 

Psicologia 0,1000 5 

Formacao de Professor 0,1000 4 

Fonte: TCU, 2006. 
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e) Para o calculo do Numero de professores equivalentes deve ser 

considerado como referencia o docente de tempo integral (40 

horas/semana, com ou sem Dedicagao Exclusiva - DE), convertendo-se 

proporcionalmente os que se enquadrem em outros regimes de 

dedicagao, conforme tabela 2. 

T b I 2 a e a - reg1me e e 1car;ao d d d" 
Regime Dedicar;ao Peso 

20 horas/semana 0,50 

40 horas/semana 1,00 

Dedicar;ao Exclusiva 1,00 

Fonte: TCU, 2006. 

Numero de professores equivalentes = 
(+) professores em exercicio efetivo no ensino superior (graduagao, p6s

graduagao stricto sensu e residencia medica), inclusive ocupantes de fungoes 

gratificadas e cargos comissionados 

(+)substitutes e visitantes 

(-) professores afastados para capacitagao e mandate eletivo ou cedidos 

para outros 6rgaos e/ou entidades da administragao publica em 31/12 do exercicio 

Professores que atuam exclusivamente no ensino medio das escolas 

vinculadas as IFES, nao devem ser contabilizados como professores, e sim como 

funcionarios. 
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A tabela 3, logo a seguir apresenta os indicadores que integram os 

Relat6rios de Gestao da UFPR referentes ao perfodo de estudo: 2006-2009. 

Tabela 3 - lndicadores de Gestae 2006-2009 

Valores UFPR 

lndicador TCU 2006 2007 2008 2009 

Gusto Corrente com 
HU/Aiuno equivalente R$9.691,97 R$9.597,80 R$10.896, 10 R$11.700,37 

Gusto Corrente sem 
HU/Aiuno equivalente R$9.053,86 R$8.975,19 R$10.238,21 R$10.046,14 

Aluno Tempo Integral/ 
Professor Equivalente 14,90 14,67 13,85 14,11 

Aluno Tempo Integral/ 
Funcionario 5,83 6,64 7,40 8,68 
Equivalerite com HU 
Aluno Tempo Integral/ 
Funcionario 7,56 9,60 9,16 11,04 
Equivalente sem HU 
Funcionario 
equivalente com HU/ 2,56 2,21 1,87 1,63 
Professor equivalente 
Funcionario 
equivalente sem HU/ 1,97 1,53 1,51 1,28 
Professor equivalente 
Grau de Participagao 
Estudantil 0,79 0,84 0,84 0,80 

GEPG -Grau de 
Envolvimento 0,13 0,15 0,14 0,14 
Discente com P6s-
Graduac;ao 
Conceito CAPES I 
MEC para P6s- 4,17 4,18 4,13 4,08 
Graduac;ao 
IQCD- fndice de 
Qualificac;ao do Corpo 3,97 4,01 4,02 4,04 

Docente 
TSG- Taxa de 
sucesso na 0,60 0,57 0,58 0,56 
Graduac;ao 

Fonte: A autora, com base nos Relat6rios de Gestae de 2006, 2007, 2008 e 2009. 

4.3 ANALISE DOS INDICADORES 

Conforme a proposta do trabalho sera feita uma analise da evolugao dos 

lndicadores de Gestao - TCU da Universidade Federal do Parana com a visao de 
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que possa se tornar urn importante instrumento de consulta para os gestores da 

Universidade. 

lmportante ressaltar que esta analise verifica somente o ambito da UFPR, 

mas para ampliarmos sua magnitude a monitorac;ao da evoluc;ao destes dados pode 

ser feita para as outras IFES oportunizando que se realize uma abordagem 

comparativa entre as mesmas podendo ocasionar a melhora dos seus Indices em 

relac;ao as demais IFES. 

A seguir apresenta-se uma breve reflexao a respeito do quadro encontrado, 

o qual foi baseado nao somente nas informac;oes obtidas na tabela 3, mas tambem, 

nas informac;oes obtidas em diversos dados e informac;oes publicadas pela 

Universidade Federal do Parana. 

4.3.1 lndicador Gusto Corrente com HU/Aiuno Equivalents 

Na qualidade de indicador de eficiencia, o fndice 1 (A), objetiva retratar a 

forma como os recursos alocados na produc;ao de ensino e pesquisa estao sendo 

utilizados. Indica o custo por aluno na IFES com hospital universitario (HU). 

Ele representa a relac;ao do custo corrente e aluno equivalents que e 

calculado meio da divisao das despesas correntes totais pelo numero total de 

alunos equivalentes. 
As despesas correntes totais correspondem as despesas de todas as 

unidades gestoras menos as despesas com sentenc;as judiciais, aposentadorias, 

reformas e pensoes, pessoal afastado ou cedido e, tambem, 65% das despesas 

correntes dos hospitais universitarios e maternidade. Ja o aluno equivalents que e 

calculado com base no numero de alunos equivalentes da graduac;ao, numero de 

alunos tempo integral de p6s-graduac;ao e de residencia medica. 

Analisando as variaveis envolvidas devemos destacar que conforme 

informac;oes fornecidas no proprio Relat6rio de Gestao, no anode 2009 a UFPR foi 

tutora da Universidade Latino Americana (UNILA). A composic;ao de valores 

contempla nao apenas custos da UFPR, mas tambem da UNILA e do lnstituto 

Federal do Parana (IFPR) e concomitantemente a isto neste mesmo ano a UNILA 
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nao teve alunos, ou seja, nao houve alunos beneficiados para compor os 

indicadores. Quanta ao IFPR, antiga Escola Tecnica, entao sem Unidade Gestora 

(UG) no SIAFI e Unidade Orgamentaria (UO) na Lei de Orgamento Anual (LOA), teve 

alunos, entretanto estes nao foram computados para a UFPR. 

Quanta ao aumento no custo corrente foram feitos investimentos nas 

atividades formativas. Estes gastos publicos estao associados, em grande parte, a 
ampliagao das agoes do Projeto REUNI proprio das IFES. A ele soma-se o 

alcangado via Plano Nacional de Assistencia Estudantil (PNAES), que aumentou o 

custo-corrente da UG-UFPR. 

Em principia, urn maior custo par aluno deve traduzir-se em melhores 

instalagoes e servigos da instituigao disponibilizados aos alunos ao Iongo de sua 

formagao, o que deve resultar em mais qualidade neste processo. E natural planejar 

que alunos com melhor formagao tendem a obter melhores desempenhos em 

sistemas de avaliagao como o Enade. 

lsto nos permite estabelecer uma relagao da melhora na qualidade dos 

gastos publicos caso o desempenho do aluno concluinte tenha aumentado tambem, 

caso contrario podemos concluir que aumentaram os gastos com a formagao dos 

alunos, mas o produto final que corresponde a qualidade do aluno formado nao 

melhorou. 

4.3.2 lndicador Gusto Corrente sem HU/Aiuno Equivalente 

Aqui o in dice 1 (B) e calculado sem o Hospital Universitario. Ele representa a 

relagao entre o custo corrente aluno equivalente que e calculado com base: (i) nas 

despesas correntes de todas as unidades gestoras menos as despesas com 

sentengas judiciais, aposentadorias, reformas e pensoes, pessoal afastado ou 

cedido e, tambem, 100% das despesas correntes dos hospitais universitarios e 

maternidade; e (ii) aluno equivalente - numero de alunos equivalentes da graduagao, 

numero de alunos tempo integral de p6s-graduagao e de residencia medica. 

Nos indicadores com HU, destaque-se o fato dessa Unidade, em 2009, ter 

passado a compor a LOA, c6digo 26372. 0 HU passou a empenhar diretamente 

todas as suas despesas, inclusive do Grupo Despesa Pessoal e Encargos Sociais, 
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antes executadas pelo Departamento de Pessoal da UFPR - UO 26241. Houve, 

entao, consideravel aumento nos valores finais executados pelo Hospital. 

4.3.3 lndicador Aluno Tempo Integral/ Professor Equivalente 

0 indice 2 e urn indicador de produtividade da lnstituigao e evidencia a 

relagao entre o numero de alunos em tempo integral e numero de professores 

equivalentes. Aqui deve ser considerado o docente de tempo (tabela 2, p. 61 ). 

Devem-se excluir professores afastados e aqueles de ensino medic. 

No tocante a relagao numero de alunos por professores (indice 2), entende

se que quanto maier o numero de professores relativamente ao de alunos, melhor 

sera a atengao a estes. lsto significa que quanto menor for o resultado, melhor sera 

este indice. 

Urn resultado desta formagao pode ser o desempenho do aluno no Enade. 

Neste sentido podemos tambem fazer esta comparagao como urn produto final de 

melhor qualidade apresentara urn melhor desempenho no ENADE, comprovando a 

qualidade nos gastos publicos e talvez com o retorno a sociedade pela sua atuagao 

no mercado de trabalho. 

4.3.4 lndicador Aluno Tempo Integral/ Funcionario Equivalente com HU 

0 indice 3 (A) e urn indicador de produtividade da lnstituigao mostra a 

relagao entre forga de trabalho administrativa e o numero de alunos com hospital 

universitario. Representa a relagao entre o numero de alunos tempo integral e 

numero total de funcionarios Equivalentes com HU. Deve ser considerado o servidor 

de tempo (40 horas/semana), convertendo-se proporcionalmente os que se 

enquadra em outros regimes de trabalho (20 horas/semana - peso 0,50; 30 

horas/semana - peso 0, 75; 40 horas/semana peso 1 ,00). Devem-se incluir os 

professores de ensino medic e fundamental e tambem os servidores e prestadores 

de servigo nao vinculados, direta ou indiretamente, as atividades de ensino e 

pesquisa. Excluir funcionarios afastados. 
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Entende-se que urn maior numero de funcionarios a disposigao dos alunos 

se traduzira em melhor atengao e melhor formagao para os mesmos. 

4.3.5 lndicador Aluno Tempo Integral/ Funcionario Equivalente sem HU 

0 indice 3 (B) mostra a relagao entre forga de trabalho administrativa e o 

numero de alunos, sem hospital universitario, e e calculado de maneira analoga ao 3 

(A). Neste caso, tivemos urn aumento significative no indice, o que nao quer dizer 

que nao existe funcionarios suficientes para o atendimento aos alunos, mas pode 

sugerir que o numero de alunos aumentou em maior proporgao do que o numero de 

funcionarios. 

4.3.6 lndicador Funcionario equivalente com HU/ Professor Equivalente 

A relagao entre numero de funcionarios e de professores, indice 4 (A) indica 

uma relagao entre o tamanho do corpo de apoio indireto ao aluno e o tamanho do 

corpo de apoio e atendimento direto ao aluno. Os dois grupos tern importancia 

fundamental para a boa formagao do aluno. Entretanto, o apoio direto dado pelo 

professor se reveste de maior relevo. lsto permite considerar que e melhor urn maior 

numero de professores com relagao ao de funcionarios para a formagao do aluno. 

Portanto como neste caso o numero de professores se apresenta como 

denominador quanto menor ele for melhor. 

4.3.7 lndicador Funcionario Equivalente sem HU/ Professor Equivalente 

0 indice 4 (B) sem hospital universitario representa a relagao entre o numero 

de funcionarios equivalentes sem HU e numero de professores equivalentes. 

Analogo ao 4 (A), indica uma relagao entre o tamanho do corpo de apoio indireto ao 

aluno e o tamanho do corpo de apoio e atendimento direto ao aluno. Os dois grupos 

tern importancia fundamental para a boa formagao do aluno. No caso tem-se o 
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aumento proporcionalmente maior de contratac;oes de professores em relac;ao ao de 

funcionarios ocasionou uma diminuic;ao neste indice. 

4.3.8 lndicador Grau de Participac;ao Estudantil 

0 indice 5 tem como principal objetivo exprimir em que grau os alunos se 

utilizam da capacidade instalada na Universidade e a velocidade da integralizac;ao 

curricular, e e calculado pelo quociente entre o numero de Alunos de Graduac;ao em 

Tempo Integral e o total do numero de Alunos de Graduac;ao ja definidos 

anteriormente. Ele indica o numero de alunos da graduac;ao com dedicac;ao em 

tempo integral ao curso. 

Este indice leva em considerac;ao numero de diplomados, no ano letivo 

referente ao exercicio, em cada curso; durac;ao padrao do curso, de acordo com a 

tabela da SESu; numero de alunos que ingressaram, no ano letivo relativo ao 

exercicio, em cada curso segundo fator de retenc;ao calculado de acordo com 

metodologia da SESu. 

Com relac;ao a participac;ao estudantil aproximada pela relac;ao entre numero 

de alunos de graduac;ao de tempo integral e o numero total de alunos ativos na 

graduac;ao, sugere-se que quanta mais aluno em tempo integral, melhor sera para 

sua formac;ao e possivelmente melhor sera o seu desempenho futuro. 

Portanto quanta maior for este indice melhor podemos contar que sera a 

formac;ao do aluno. 

Aqui o resultado de diminuic;ao do indice, em 2009 em relac;ao a 2007 e 

2008, se deu pelo fato do numero de alunos matriculados na graduac;ao ter crescido 

desproporcionalmente ao de alunos em tempo integral graduac;ao. Aqui temos um 

possivel alerta para a busca de melhora para o indice. 
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4.3.9 lndicador Grau de Envolvimento Discente com P6s-Graduac;ao 

Este indicador, indice 6 tern o objetivo de retratar o grau de envolvimento em 

atividades de pesquisa e p6s-graduac;ao, expressando-se atraves da relac;ao entre o 

numero de estudantes vinculados a programas de mestrado e doutorado e o numero 

total de estudantes matriculados na graduac;ao e p6s-graduac;ao, onde os dados 

semestrais sao somados e divididos por 2. Ele mostra a intensidade do envolvimento 

discente com a p6s-graduac;ao stricto sensu. 

0 indice e obtido pela razao entre o total de alunos efetivamente 

matriculados em programas de mestrado e doutorado (p6s-graduac;ao stricto sensu), 

e o total de alunos efetivamente matriculados na IFES, incluindo-se ai todo o 

contingente de graduac;ao, mestrado e de doutorado; e alunos de residemcia medica. 

0 maior envolvimento discente com a p6s-graduac;ao pode gerar um efeito 

positivo no desempenho do aluno, uma vez que uma p6s-graduac;ao forte implica em 

mais laborat6rios, bibliotecas, grupos e projetos de pesquisa ativos e balsas, alem 

do natural mais intenso intercambio de conhecimento que acaba tambem por 

envolver o ensino na graduac;ao. 

Nos ultimos anos este indice tern permanecido constante devido ao fato de 

terem ocorrido aumentos proporcionais do numero de matriculados na Graduac;ao e 

de matriculados na P6s-graduac;ao. 

4.3.1 0 lndicador: Conceito CAPES I MEC para P6s-Graduac;ao 

No calculo desse indicador, indice 7, deve ser considerado o conceito da 

ultima avaliac;ao realizada pela CAPES, cujos valores variam de 1 a 7, sendo que, 

para os cursos que oferecem apenas o Mestrado, a nota maxima e 5, enquanto que, 

para os cursos que tambem oferecem Doutorado, a nota maxima e 7. Ele representa 

a relac;ao entre a media aritmetica das notas de avaliac;ao realizada pela 

Coordenac;ao de Aperfeic;oamento de Pessoal de Nivel Superior (Capes) de todos os 

cursos de mestrado e doutorado (nao considera os mestrados profissionalizantes) e 

numero de programas de p6s-graduac;ao. 
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Urn melhor conceito para a p6s-graduagao pode ter relagao positiva com o 

desempenho dos graduandos, considerando que uma melhor p6s-graduagao deve 

indicar que a graduagao vai bern. E de se esperar que departamentos capazes de 

manter p6s-graduagao de born nfvel, tambem sao capazes de ter bons cursos de 

graduagao. Quanto maior for este fndice melhor. 

No caso da UFPR com o aumento de cursos novos e pelo fato destes 

obterem uma pontuagao minima quando sao criados pode gerar urn erro de 

interpretagao na hora de se fazer uma analise deste indicador, que aparentemente 

se mostrou estagnado no perfodo avaliado. Talvez aqui o correto fosse a exclusao 

pelo TCU destes novos cursos, que passariam a ser inclufdos ap6s urn perfodo pre

estabelecido para que eles possam fazer suas adaptagoes e aperfeigoamento, para 

depois ser avaliado. 

4.3.11 lndicador indice de Qualificagao do Corpo Docente 

0 fndice 8 e urn indicador do grau de qualificagao docente, sendo este 

diretamente relacionado com a qualidade do ensino e com o volume de pesquisas 

realizadas. Aqui sao atribufdas as seguintes ponderagoes aos professores: docentes 

doutores (peso 5), docentes mestres (peso 3), docentes com especializagao (peso 

2) e docentes graduados (peso 1 ). Divide-se entao o resultado obtido pelo numero 

total de professores. 0 fndice maximo alcangavel e 5 (cinco). 

Uma melhor qualificagao docente e urn indicative de professores mais 

preparados e envolvidos com as atividades de pesquisa, extensao e, principalmente, 

ensino. 0 que podemos concluir e que com Professores mais qualificados e 

envolvidos no ensino pode ter influencia positiva na qualidade da formagao do aluno. 

Podemos observar nos ultimos anos este fndice tern crescido. lsto se deve 

a ocorrencia de urn incentive institucional para a titulagao docente. 



71 

4.3.12 lndicador Taxa de Sucesso na Graduagao 

0 indice 9 e urn indicador que fornece o indice de alunos que concluem o 

curso no tempo de duragao padrao prevista para cada curso, e e calculado pela 

relagao entre o numero de diplomados e o numero total de alunos ingressantes. 

Ele representa a relagao entre o numero de diplomados e numero total de 

alunos ingressantes. Deve-se considerar o numero de concluintes (que completaram 

os creditos, mesmo nao tendo colada grau) dos cursos no ano letivo correspondente 

ao exercicio, somando-se o numero de concluintes nos dois semestres do ano. 

Assim, para cursos com duragao de 4 anos. deve ser considerado o numero de 

ingressantes de quatro anos letivos atras; para cursos com duragao de 5 anos, deve 

ser considerado o numero de ingressantes de cinco anos letivos atras e assim 

sucessivamente. 

A taxa de sucesso na graduagao e urn sinal de realizagao do curso em 

tempo regular, o que indica mais interesse e dedicagao do aluno para sua formagao. 

Quanta mais proximo de urn estiver este indice melhor. 

Oevido a expansao da Universidade apos adesao ao Programa REUNI em 

2007, objetivando a reestruturagao e expansao da UFPR o numero de alunos 

ingressantes aumentou e como e denominador na formula, esta diminuigao 

provocou diminuigao tambem na TSG. A medida que os novas ingressantes se 

diplomarem podemos concluir que a TSG podera aumentar. Mas como podemos 

observar, antes do REUNI esta taxa era de 0,60, o que tambem estava Ionge de ser 

considerada ideal. 

Outra observagao a ser feita aqui e que a UFPR soma aos alunos 

ingressantes aqueles que entraram na IFES por outra forma senao a do vestibular 

(PROVAR), enquanto outras nao acrescentam estes valores causando uma 

distorgao nos resultados por nao estarem em igualdade umas com as outras com 

relagao aos criterios adotados. 
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4.4 COMENTARIOS E PERSPECTIVAS 

No presente estudo foram desenvolvidos os seguintes passos: coleta dos 

dados e sua alocagao em uma tabela para visualizagao da evolugao dos indicadores 

ge gestao, e a analise dos resultados encontrados e logo ap6s fez-se a discussao. 

Para a coleta de dados foi feita uma pesquisa documental nos relat6rios de gestao 

da IFES estudada, obtendo-se seus indicadores conforme foi demonstrado na tabela 

3. 

As variaveis selecionadas foram os indicadores do TCU, por serem a forma 

na qual o governo, atraves do TCU, avalia estas instituigoes. 

A partir do objetivo principal de analisar a evolugao do desempenho dos 

indicadores de gestao da Universidade Federal do Parana, realizou-se uma 

pesquisa que permitiu aprofundar o conhecimento sabre os mesmos, os quais tern 

sido alvo de crescentes avaliagoes por parte do governo, seguindo as orientagoes 

elencadas pelo TCU (2006). 

Dispondo de urn conjunto de indicadores de gestao da Universidade Federal 

do Parana buscou-se encontrar relagoes de "nexo causal", ou seja, de causalidade 

entre tais indicadores e de possfveis numeros nao satisfat6rios nos resultados com 

eventos ocorridos no cenario da IFES. 

Na realidade, a pesquisa esta analisando se: 

HO = nao houve uma diferenga dos lndicadores de Gestao; 

H1 = aconteceu uma melhora significativa nos lndicadores de Gestao da 

UFPR. 

Os resultados permitem inferir que ha certa evolugao para o sucesso no 

desempenho discente relativamente a sua formagao. lsto porque o numero de 

docentes pelo numero de discentes os discentes eo fndice de qualificagao do corpo 

docente (indicadores 2 e 8, respectivamente) podem ter urn efeito positivo no 

desempenho do aluno deste coletivo, pois ambos apresentaram uma melhora nos 

resultados. 

Tambem confirmando as expectativas, o indicador 3 apresentou urn efeito 

favoravel no desempenho. Assim, a relagao entre numero de alunos e de 

funcionarios esta em nfvel favoravel a formagao em nfvel de graduagao. 
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Merece tambem destaque o aumento dos investimentos aplicados no aluno 

visivel com o aumento dos indicadores 1 (A) e 1 (B), mas observamos au sen cia de 

um esperado efeito positivo do custo por aluno no desempenho, indice 9, do aluno 

egresso (TSG), uma vez que e desejavel que o custo destas instituicoes deve se 

traduzir num conjunto de elementos estruturais favoraveis a formacao discente. 

A infra-estrutura fisica e de pessoal deve traduzir-se em melhor formacao, e 

ao mesmo tempo, tambem se sabe das dificuldades orcamentarias que passam 

estas institui96es, apesar de ter ocorrido alguma melhora nos ultimos anos. 

No entanto, sabemos que o beneficio do investimento em IFES nao gera 

retorno imediato, como se pode esperar no investimento empresarial, mas para os 

pr6ximos anos e esperada uma melhora nestes desempenhos. 

0 investimento em educacao exige um maior prazo para ser verificado. 

Especificamente no entorno desta pesquisa, por exemplo, os discentes beneficiarios 

de novos laborat6rios e outros recursos disponibilizados a eles hoje, durante sua 

formacao, terao seu desempenho como egresso avaliado ao formar-se, o que 

ocorrera em um, dois ou mais anos. 

Nao podemos deixar de questionar tambem, que poderia estar ocorrendo 

alguma falha na aplicacao dos poucos recursos disponiveis e isto ocasionaria o nao 

direcionamento dos mesmos para pontos onde mais contribuiria para a formacao 

discente em nivel de graduacao. Esta e uma questao para ser profundamente 

estudada pela controladoria dessa IFES juntamente com os gestores responsaveis 

pelos respectivos indices. 

Por fim, destaca-se que a pesquisa merece ser aprofundada. Considera-se 

que mais dados caracteristicos da IFES estudada, bern como a ampliacao da 

abrangencia da pesquisa elaborando tambem a analise da evolucao dos indicadores 

de outras IFES e mais periodos de analise permitirao obter resultados mais 

robustos. 

Alem destes aspectos, pode-se mencionar tambem, por exemplo, que seria 

muito born dispor de um indicador que representasse os resultados no do ENADE 

para que pudessemos verificar qual o desempenho dos alunos na "localizacao" 

saida, conforme quadro 13. Outro indicador seria um relativo a absorcao do recem

formado no mercado de trabalho, mas com o cuidado de incluir as variaveis relativas 

as desigualdades entre as diversas regioes do pais. lndicadores como a 

participacao dos egressos em programas de p6s-graduacao stricto sensu, ou ainda 
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sua produgao intelectual, tambem poderiam contribuir como indices de desempenho 

de graduados uteis a esta pesquisa. 

A avaliagao de desempenho de instituig6es de ensino pode ser usada para 

definir metas de desempenho, para a tomada de decisao sabre alocagao de 

recursos, e para melhorar todo o desempenho da instituigao. 

Contudo, examinar apenas as "saidas" das instituig6es de ensino nao prove 

uma visao completa em relagao ao desempenho. E importante saber onde a 

instituigao esta atualmente utilizando seus recursos de maneira mais eficiente para 

produzir os resultados desejados, podendo assim ter uma resposta em relagao a 
qualidade na utilizagao dos recursos publicos. 

Como variaveis de entrada podemos selecionar os indicadores: 1, 2, 3, 4, 5, 

6 e 8, e como variaveis de saida os indicadores 7 (conceito Capes/MEG) e 9 (taxa 

de sucesso na graduagao). Assim atraves dos indicadores de entrada poderemos 

analisar se acontecem mudangas com os indicadores de sa ida. 

0 quadro 13 posiciona estas variaveis para que se possa refletir a respeito 

do seguinte questionamento, sera que nos pr6ximos anos veremos uma melhora 

neste sistema? 

Quadro 13- Localizac;ao dos in ressantes e dos diplomados 

ENTRADA 
0 que entra 

llngressantes I 

1Transformag6es no cenario mundiall 

servic;os prestados 
recursos publicos 

leducac;ao I 

!Mercado de trabalho, competiyoes e concorrencias.l 

SAiD A 
o que sai 

legressosl 

!Mudanyas das condiyoes sociais e politicas, alterayoes nas Le@ 

Fonte: Peleias (2002, p.3) Adaptado. 
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4.4.1 lndicadores de gestao - Ressalvas 

• Nao retrata a qualidade de ensino e pesquisa, somente o indicador do 

"Conceito Capes" apresenta alguma resposta a respeito. 

• Os indicadores nao devem ser analisados isoladamente 

• Ambiguidades na identificagao das causas dos resultados 

• Podem ocasionar interpretagoes distorcidas sobre o significado e a finalidade 

dos indicadores 

4.4.2 lndicadores de gestao- Vantagens 

• Proporcionam a oportunidade de avaliagao do desempenho das IFES, e 

orientam trabalhos de fiscalizagao (de natureza operacional e de 

conformidade) 

• Pode fornecer informagoes para formulagao de metas e areas que 

necessitem de melhoria 

• Eles sinalizam areas de born desempenho - possivel identificagao de boas 

praticas e qualidade na aplicagao dos recursos publicos 

• Possibilitam o automonitoramento e autoavaliagao comparativa 

• Permitem o desenvolvimento de serie hist6rica de dados das IFES 
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5 CONCLUSOES E SUGESTOES 

0 presente estudo objetivou responder a questao de pesquisa na percepc;ao 

dos lndicadores do TCU: houve ou nao uma variac;ao nos indicadores de gestao da 

Universidade Federal do Parana no periodo de 2006-2009? 

Como foi pesquisado, nao houve mudanc;as significativas que pudessem 

ocasionar a melhora da Universidade Federal do Parana no Ranking Nacional, mas, 

contudo nao podemos deixar de observar as significantes alterac;oes em seu 

cenario, no que diz respeito as expansoes que ocorreram durante o periodo 

analisado. 

Quanta ao aspecto da qualidade dos gastos publicos nao podemos concluir 

com precisao se esta se cumprindo ou nao, pelas mudanc;as ocorridas na IFES nos 

ultimos anos e que poderao surtir resultados diferentes nos pr6ximos anos. 

Uma contribuic;ao, para a melhora da posic;ao da Universidade Federal do 

Parana com relac;ao as demais, seria uma analise realmente profunda de cada 

variavel que compoe os indicadores de gestao, e tambem, que se avaliem as 

possibilidades e metas a serem seguidas para permitir tomadas de decis6es mais 

seguras e confiaveis, tornando-as cada vez mais eficientes. Esta analise poderia ser 

feita por uma controladoria na instituic;ao juntamente com os gestores responsaveis 

pela respectiva variavel. 

Para complementar esta analise, pode-se estender a pesquisa as IFES que 

apresentem resultados superiores e avaliar cada variavel envolvida para os calculos, 

fazendo tambem urn quadro evolutivo para as mesmas. 

A partir destes dados poder-se-ia estipular a posic;ao que a Universidade 

Federal do Parana teoricamente almejaria, ou seja, a desejada, e a real situac;ao em 

que ela se encontra. 

Por exemplo, sea TSG da IFES melhor colocada for 0,80, a taxa de sucesso 

da graduac;ao a ser atingido seria este. Depois disso o que fazer para alcanc;ar estes 

valores? As decisoes para atingir esta meta deverao ser tomadas pelo Gestor da 

Universidade Federal do Parana e responsaveis pelos indicadores tambem. Desta 

maneira todos os indicadores devem ser analisados possibilitando assim uma 

melhora geral destes. 
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Concluindo, embora os indicadores discutidos aqui nao apresentem uma 

opiniao favoravel pelos crfticos, pois nao entendem que os mesmos possam refletir 

realmente o desempenho das institui96es, por enquanto e assim que o desempenho 

e medido, conforme dita o TCU, e, portanto deve-se acata-los e procurar melhora

los. 

Uma outra sugestao, ao TCU, alem dos indicadores sugeridos nas paginas 

72 e 73, seria o estabelecimento de urn padrao mfnimo nos valores dos respectivos 

indicadores, para que no caso de nao atingimento destes a IFES seja obrigada a 

apresentar uma melhora nos perfodos seguintes, prazo este a ser pre-estabelecido 

pelo TCU. 

Desse modo, pudemos demonstrar que na busca constante da eficiencia, da 

eficacia e da efetividade, a controladoria e urn instrumento de gestao muito eficaz 

para que uma empresa publica possa atingir seus objetivos. 

Podemos concluir que a tecnica pode ser aplicada as IFES permitindo uma 

melhor avalia9ao das institui96es e da gestao dos recursos administrados por estas, 

mesmo diante de todas as ressalvas mencionadas a respeito dos indicadores. 

Uma questao muito importante a ser avaliada e a falta de uma 

controladoria interna que trabalhe em conjunto com os gestores de todas as 

unidades da Universidade Federal do Parana. 

Fica como sugestao a cria9ao de uma Coordenadoria de Controle 

lnstitucional vinculada ao gabinete do Reitor, a qual venha atuar em conjunto com o 

Conselho de Curadores e a Auditoria lnterna da Universidade Federal do Parana. 
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