
FliJvio da Cruz *

Orion Augusto Platt Neto **

Sergio Murilo Petri ***

o GESTORPUBLICODIANTEDA
LEIDERESPONSABILIDADE FISCAL

UTILIZANDO 0APOIOA DECISAO

RESUMO

A Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe uma serie de novas desafios aos

gestores publicos brasileiros. Entre os principios da lei estao 0 planejamento, a

transparencia no usa dos recursos publicos e a participa,ao popular. No entanto,

as exigencias legais podem conflitar cam 0 processo de decisao politica

consolidado, gerando pressoes sabre 0 gestor, par parte de diversos grupos de

interesse.

Tal processo representa um desafio em particular para os gestores publicos

diante das leis, dos cidadaos, dos empresirios, dos membros partidarios, de

familiares, entre outros. Isto porque suas decisoes afetam direta ou indiretamente

toda a sociedade.

Este artigo apresenta alguns aspectos de coma 0 process0 de decisao

politica se configura no usa do or,amento publico, num ambiente multidimensional.

Analisando-se as influencias da Lei de Responsabilidade Fiscal e de outros

envolvidos nas decisoes, sugere-se a utiliza,ao de uma metodologia multicriterio

de apoio it decisao (MeDA).

Tal ferramenta, associada aos conhecimentos de profissionais da

contabilidade e de outras areas, permite ao gestor publico legitimar e oferecer

transparencia it suas decisoes. Apresenta-se uma simula,ao de decisao sob

diversas influencias legais e politicas. Par fim, aborda-se 0 caso da aplica,ao da

metodologia multicriterio num municipio para a elabora,ao de seu plana de

desenvolvimento comunitario.
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1. Introdu�ao

o gestor publico enfrenta urn periodo de mudan�as ineditas na historia brasileira. A cobran�a

gerada pela Lei de Responsabilidade Fiscal tern uma novidade cm relayiio a outras leis no setor

publico, que e a de responsabilizar a area de gestao financeira dos orgaos e poderes a partir de urn

acompanhamento sistemMico de desempenho. Alem da lei, sob 0 aspecto popular, ha uma maior

conscientiza,ao da popula,ao que cobra a solu,ao de problemas sociais diversos.

o objetivo principal deste artigo e abordar 0 desafio do processo de decisao diante da Lei

de Responsabilidade Fiscal e apresentar coma 0 gestor publico pode se beneficiar da utiliza,ao de

uma metodologia de apoio a decisao. Para isto, situaremos as exigencias legais e 0 papel do

gestor publico, como 0 Prefeito e 0 Govemador, diante de urn processo decisorio complexo. Isto

pressupoe que a decisao e considerada urn processo que se desenrola no tempo e nao como uma

a,ao isolada no tempo. Varios fatores atuam sobre esse processo, que envolve atores (pessoas e

grupos de pessoas) corn maior ou menor poder de influencia na decisao.

Em se tratando do setor estatal, ocorre 0 que foi chamado de processo de decisao politica.

Tal processo representa urn desafio em particular para os gestores publicos diante das leis, dos

cidadaos, dos empresarios, dos membros partidarios, de familiares, entre outros. As decisoes do

gestor publico afetam direta ou indiretamente toda a sociedade.

2. 0 Processo de Decisao Politica

Segundo Lindblom (1981), a decisao politica, como tema das ciencias sociais, e urn processo

complexo que nao ocorre de forma ordenada ou logica, nao apresentando inicio ou fim determinados.

Esse processo e resultante da a,ao de participantes de diversas areas do govemo e da sociedade.

Cada participante caracteriza-se por possuir determinados interesses e poderes relativos de atua,ao

na decisao. Muitas vezes, esses interesses sao divergentes, 0 que gera intera,oes que Lindblom

chama dejogo de poder. Nesse processo, a negocia,ao pode resultar ou nao em acordos corn partes

mais ou menos beneficiadas.

Segundo 0 mesmo autor, os principais jogadores do poder politico incluem as autoridades

govemamentais eleitas e nomeadas, os lideres de partidos politicos, empresas e urn gmpo pequeno

de cidadaos excepcionalmente ativos. Embora 0 processo de decisao politica nao considere analises

exclusivamente tecnicas ou profissionais, estas ainda permanecem essenciais na busca de solu,oes

eficientes para todos.

o processo de decisao politica, como intera,ao de for,as, nem sempre respeita os valores

e objetivos de todos os envolvidos, por vezes ignorando quest6es eticas em beneficio de outras

dimensoes e interesses.

Seria todo gestor publico capaz de tomar uma decisao que beneficic sua comunidade mas

que afete negativamente urn empresario que financiou sua campanha, inclusive registrada em sua

presta,ao de contas eleitoral? De quem e realmente 0 poder de decisao? Nao vamos entrar em

questionamentos eleitorais ou democraticos, mas sim lan,ar luz sobre as faces do processo de

decisao politica existente.

As decisoes politicas tern profundo reflexo no uso dos recursos publicos, refletindo no

or,amento do govemo. Segundo Silva (1996, p. 49), 0 or,amento publico pode ser estudado sob os
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Sob 0 aspecto politico, 0 or,amento assume a forma do Piano de Govemo ou Programa de

A,ao do grupo ou fac,ao partidaria que ocupa 0 poder. Silva (1996, p. 49) apresenta 0 seguinte

quadro que evidencia os falores que influenciam 0 sistema de planejamento govemamental no BrasH.

Fonte: SILVA, Lino Martins da. Contabilidade govcrnamental: urn enfoquc administrativo. 3 ed. Sao Paulo: Atlas, 1996.322 p.

Figura 1- Fatorcs que influcnciam 0 sistema de planejamento govemamental

Conforme 0 esquema acima, que desconsidera as influencias de outros atores, 0 povo,

juntamente corn os partidos politicos, influencia diretamente a orienta,ao do govemo. Esta

orienta,ao do governo repercute no pIano de a,ao e na Lei do Or,amento, que autoriza a

arrecada,ao da receita e a realiza,ao da despesa publica.

3. A Multidimensionalidade Envolvida

o processo de decisao pode ser multidimensional, nao abrangendo apenas aspectos

economicos. Conforme foi proposto por autores como Marques (1991) e Oliveira (1988), este

ultimo da area do planejamento estrategico, existem urn total de oito dimensoes ou variaveis

externas: a economica, a social, a demografica, a ecol6gica, a politica, a cultural, a legal e a

tecnol6gica.

Todas estas dimensoes afetam as decisoes, algumas em maior grau do que outras, como

a dimensao economica, demasiadamente va\orizada num ambiente capitalista. Ja outras dimensoes

vao variar suas relevancias de acordo corn os valores dos decisores, acentuados ou nao por

fatores regionais e temporais.
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Cruz (1997, p. 64) ilustra os relacionarnentos dim�nsionais da se\;uil\te fonmr.
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Fonte: CRUZ, Fhivio da. Auditoria govcrnamental. Sao Paulo: Atlas, 1997. p. 64.

Figura 2 - Relayocs entre as multiplas dimensocs

o autor destaca que 0 foco central da ilustral'ao foi a dimensao economica, mas que em

situal'oes diferentes 0 foco dimensional e as taxas percentuais podem ser redistribuidas entre as

demais dimensaes. Este conceito, ao nosso ver, e de grande importancia na avalial'ao de resultados

do setor estatal, visto que urn Municipio pode apresentar resultado economico melhor do que

outro, mas ter baixo desempenho na dimensao ecologica ou legal, por exemplo.

4. A Metodologia Multicriterio de Apoio it Decisao

Na decada de 1970, nos Estados Unidos e Europa (Franl'a, Inglaterra e outros), surgiu

urna disciplina que pode ajudar a compreender esse processo. Ela utiliza-se de metodologias

sofisticadas e capazes de esclarecer a "caixa preta" do processo decisorio. Estamos falando das

Metodologias Multicriterio de Apoio a Decisao, tambem conhecida pela sigla MCDA(Multicriteria

Decision Aid).

A MCDA surgiu de uma derival'ao da Pesquisa Operacional (urn ramo da matematica

aplicada), associando-se a outras cicncias, como a psicologia e a administral'ao, dentro do paradigma

construtivista de apoiar a decisao e seus componentes subjetivos e objctivos. Para tais situal'aes

nao se podia aplicar urn modelo matematico puro conforme 0 paradigma racionalista.

As metodologias MCDA, segundo Ensslin et al (2001, p. 11): ""ao se propaem eneon/rar a

solw;iio cJtima, mus sim a compreender me/hor a situQ(iio decisoria. E dada en/use em IInl me/ho,. entendimento do

problema daque/cs que estiio decidindo. visando a estruturarao do mesmo. 0 que se quer e clarijicar os aspectos

considerados pe/os decisores como /undamentais no processo decisorio e identijicar a rcpercussi]o clas alternativas

sobre estes aspectos. 0processofavorece 0 desenvolvimento de conhecimento, dos decison:s, sabre 0 sellprohlema ".

Esta metodologia MCDA de acordo corn Ensslin et al (2001, p. 11), se prcocupa: ..... em

gerar novas e me/llOres altemalivas de a�iio, assim como dejiniro cvnjunto de a�ties que melhor atendam as expectalivas

da organiza�iio Oll do individuo. A credibilidllde dos resultados ji.Jrnecidosfavorece a implanta�ii() claquelas arties

apontadas ('omo as mais convenientes. !sto c realizado ao'aves do 1ISO deferramentas que permitem realizar isso de

forma organizada"

Para aplical'ao da metodologia MCDA, todos os atores envolvidos no processo decisorio

sao identificados frente ao problema (situal'ao) que se deseja apoiar. Em seguida, busca-se descobrir

quais as capacidades de cada alor em interferir l1a decisao, ou seja, seus poderes relativos. Dcpois

disso, para os decisores, sao identificados valores e objetivos que orientam suas decisoes.
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Esta etapa pode ser complexa, mas corn 0 auxilio de urn profissional experiente na

metodologia, chamado de facilitador, a etapa pode-se tomar algo nipido e corn resultados visiveis.

5. A Lei de Responsabilidade Fiscal

Voltando a figura do gestor publico, que se depara corn a necessidade de tomar uma

decisao importante e que envolve varias pessoas ou grupos delas (atores), sabe-se que ha urn

componente em destaque, a legislal'ao vigente. A legislal'ao impoe uma serie de limital'oes na

al'ao do gestor publico (mais acentuada que na do gestor privado), para as quais estao previstas

inclusive penalidades.

Em se tratando de leis, a preocupal'ao dos atingidos depende tambem do processo de

fiscalizal'ao, dojulgamento e das punil'oes previstas para os atos do gestor pUblico. As imposil'oes

legais comel'am pela Constituil'ao Federal, seguem corn outras leis, coma a Lei de Improbidade

Administrativa e a Lei de Responsabilidade Fiscal, e derivam numa serie de normas adicionais

dentro do ordenamento juridico.

A fiscalizal'ao do gestor publico e de competencia dos respectivos Tribunais de Contas

does) Municipio(s), do Estado ou da Uniao. As punil'oes previstas para 0 descumprimento da Lei

de Responsabilidade Fiscal estao normatizadas na Lei n." 10.028/00, sobre os crimes contra as

finanl'as publicas.

A Lei Complementar n." 101, de 4 de maio de 2000, popularmente conhecida como Lei de

Responsabilidade Fiscal, ou par sua sigla LRF, estabelece normas voltadas para a responsabilidade

na gestao fiscal e da outras providencias. E uma lei que veio para regulamentar 0 artigo 163 da

Constituil'ao Federal de 1988, corn urn atraso de mais de doze anos.

Segundo Cruz et al (2001, p. 142): "0 tratamento desse lema, por me;o de Lei Federal, e uma

experiencia nova no Brasil, contudo, no dmhito supranacional. tern evoluido rapidamente, havendo, em diversos

paises, leis especificas sabre 0 assunlo, comapor exemplo. na Nova Zeldndia, unde 0 Fiscal Responsability Act combina

regras e indicac;i5es, para a aplicm,'iio global, produzidaspo,. organismos internacionais e entidades supranacionais ".

A finalidade de LRF c servir como urn c6digo de conduta que disciplina a gestao dos

recursos publicos, atribuindo nlaior responsabilidade aos gestores. A palavra fiscal e urn termo

que congrega todas as a�oes que se relacionam corn a arrecada'Yao e a aplicayao dos recursos

publicos. Neste sentido, 0 prop6sito da lei ca al'ao planejada e transparente, tendo 0 objetivo de

prevenir riscos e corrigir desvios capazes de afctar 0 equilibrio das contas publicas.

Os meios utilizados pela lei sao a exigencia do cumprimento de metas para receitas e

despesas, obediencia a limites para despesas corn p :5soal, condil'0es e Iimites para divida pUblica,

entre outros. Cabe lembrar que os entes (Uniao, Estados, Municipios e Distrito Federal)ja obedecem

outros limites estabelecidos pela Constituil'ao Federal, tais como a aplical'ao minima em saude e

em cducal'ao, intensamente fiscalizados pelos Tribunais de Contas.

No que tange a despesas corn pessoal, tern-se limites percentuais que tais despesas podem

atingir em relal'ao it Receita Corrente Liquida (RCL). Os limites sao de 50% para a Uniao e 60%

para Estados, Distrito Federal e Municipios. Tais percentuais sao divididos entre os Poderes e

6rgaos nas tres esferas, quando existirem. Tomemos 0 caso dos Municipios, que podem gastar

corn pessoal ate 60% da RCL, sendo 54% para 0 Poder Exccutivo (Prefeitura) e 6% para 0

Poder Legislativo (Ciimara de Vereadores).
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6. Simulatriio de Decisiio

Para simular urn processo decisorio, digamos que os funcionarios de uma Prefeitura estejam

ha 5 anos sem reajuste. A infla,ao do periodo fez 0 poder aquisitivo dos funcionarios cair em 50%.

o sindicato dos servidores resolveu procurar 0 Prefeito e exigir aumento, sob amea,a de greve, 0

que prejudicaria 0 atendimento dos servi,os publicos e 0 cumprimento de metas de campanha.

Numa reuniao corn 0 contador do Municipio, quando foi assinar 0 relatorio de gestao

fiscal relativo as despesas corn pessoal, 0 Prefeito descobriu que havia urn comprometimento

acima de 95% da RCL em despesas corn pessoal, 0 que coloca 0 Municipio num limite prudencial,

sob expectativa de alerta do Tribunal de Contas do Estado. Isto significa que, de acordo corn 0

artigo 22, paragrafo unico, 0 Poder ou orgaos que houverem incorrido 0 excesso esta vedado de

realizar os seguintes atos:

"I - concessao de vantagem, aumento, reajuste ou adequa,ao de remunera,ao a

qualquer titulo, salvo os derivados de senten,a judicial ou de determina,ao legal ou

contratual, ressalvada a revisao prevista no inciso X do art. 37 da Constitui,ao;

II - cria,ao de cargo, emprego ou fun,ao;

III - altera,ao da estrutura de carreira que implique aumento de despesa;

IV - provimento de cargo publico, admissao ou contrata,ao de pessoal a qualquer

titulo, ressalvada a reposi,ao decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores

das areas de educa,ao, saude e seguran,a;

V - contrata,ao de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do S 6° do

art. 57 da Constitui,ao e as situa,oes previstas na lei de diretrizes or,amentarias."

Para complicar ainda mais, os servidores sabem da existencia de certo montante financeiro

na conta bancaria da Prefeitura. Valor este suficiente para cobrir urn aumento salarial desejado

sem recorrer a emprestimos. No entanto, a Prefeitura esta corn uma divida prestes a veneer corn

urn empreiteiro conhecido do Prefeito e que contribuiu em sua campanha eleitora!. Sabe-se, tambem,

de ineficiencias no cadastro de imoveis e na cobran,a da divida ativa.

o que deve fazer 0 Prefeito? Conceder aumento aos funcionarios que 0 auxiliam, utilizando

o saldo de caixa, desobedecendo a lei e 0 impossibilitando de pagar 0 empreiteiro?

Vamos analisar 0 que aconteceria na hipotese acima: 0 Prefeito estaria agindo ilegalmente

e se sujeitando a puni,oes. Uma vez ultrapassado 0 limite de despesas corn pessoal, ha urn prazo

para reenquadramento que, se nao atingido, sujeita 0 Municipio a algumas penalidades, apresentadas

no artigo 23, S 3° da LRF. Segundo a LRF, 0 ente nao podera:

"I - receber transferencias voluntarias;

II - obter garantia, direta ou indireta, de outro ente;

III - contratar opera,ao de credito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento ao

divida mobiliaria e as que visem a redu,ao das despesas corn pessoa!."

Alem disso, atrasando 0 pagamento do empreiteiro, ele prejudica as finan,as do Municipio,

incorrendo em juros. Sob 0 aspecto politico, tal empreiteiro nao ficaria satisfeito corn 0 atraso, 0

que poderia afasta-lo das campanhas eleitorais e prejudicar 0 Prefeito perante seus partidarios.

Uma outra escolha possivel ao Prefeito seria a de demonstrar publicamente sua limita,ao

legal para conceder aumentos imediatamente, explicando as penalidades que prejudicariam 0

Municipio coma urn todo. Poderia adicionalmente propor urn programa de aumento da arrecada,ao

corn combate a sonega,ao dos tributos municipais. Conseguindo 0 aumento e estando dentro dos

limitcs da LRF, ele ofereceria aumentos salariais de maneira planejada or,amentaria e

financeiramente.
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7. A Importancia dos Profissionais da Area

Embora esta atitude possa parecer 6bvia para muitos profissionais, nem sempre as

percep,oes de quem esta inserido no processo sao tao claras. Na hora de pesar os pros e contras,

muitas vezes 0 decisor se depara corn urn problema obscuro e de dificil solu,ao.

Neste caso, 0 profissional de MCDA ganha maior importancia, assessorado de urn born

contador e de urn advogado em assuntos mais tecnicos, para "auxiliar" 0 decisor a compreender

o problema e tomar decisoes mais acertadas e conscientes (e nao para decidir por ele).

Inicialmente 0 gestor pode ficar temeroso ou descrente da capacidade de alguem externa

se envolvendo na decisao. Destaca-se 0 papel etico e de sigilo do profissional de MCDA, assim

como de qualquer outro profissional. Afinal, 0 decisor tern de revelar ao facilitador seus valores e

objetivos para ser auxiliado. Entramos definitivamente na questao etica, que transcende as

apan?ncias.

Metaforicamente, podemos dizer que uma metodologia MCDA pode ser comparada a

urn carro. 0 carro ajuda voce a chegar voce aonde quiser, mas nao se importa se voce quer

atravessar sinais vermelhos ou andar em alta velocidade, se sujeitando a multas.

8. ATransparencia e Cobram;a Popular

Neste ponto cabe destacar os pressupostos da LRF, que sao a a9ao planejada e transparente

no uso dos recursos publicos. No que tange a transparencia, considerada urn principio de gestao,

lembramos que 0 Capitulo IX da LRF trata da "transparencia, controle e fiscaliza9ao", e sua

se9ao I trata da "transparencia da gestao fiscal".

A participa9ao popular e um elemento assegurador da transparencia. 0 Paragrafo unico

do art. 48 diz que "a transparencia sera assegurada tambem mediante incentivo a participa,ao

popular e realiza9ao de audiencias publicas, durante 0 processo de elabora,ao e de discussao dos

pIanos, lei de diretrizes or9amentarias e or,amentos"

Segundo Cruz et al (200 I, p. 144), com rela9ao ao disposto no paragrafo unico do art. 48

da LRF, "deve-se destacar que nao basta a realiza9ao de audiencias publicas, pois a Lei menciona

que devera ser incentivada participa9ao popular na elabora9ao do PPA, da LOO e dos

Or,amentos". PPA e LDO sao as siglas para Piano Pluri Anual e Lei de Diretrizes Or9amentarias.

Lembra-se tambem a qllestao da publicidade, considerada um principio or9amentario

geral na Constitui9ao Federal. Segundo Silva (1996, p. 45), "uma das bases essencias do governo

democrittico e uma de suas caracteristicas como fonna de organiza9ao da autoridade dentro do

Estado e a publicidade dos atos relativos a condu9ao da coisa publica." Neste sentido, 0 mesmo

autor destaca que "0 or9amento deve ser objeto de pllblieidade tanto em sua prepara9ao como em

sua diseussao legislativa, bem como cm sua exeeu9ao e controle subsequente."

Uma novidade da LRF no sentido da publieidade e transparencia e que os governantes

devem publicar a eada quatro meses 0 Relatorio de Gestao Fiscal, que visa informar cm linguagem

simples e objetiva as eontas dos orgaos e Poderes de todas as esferas de governo. Deste modo,

todos os grupos de interesse cm rela9ao ao governo, tais como eleitores, credores e investidores

terao acesso as contas. Balan90s simplificados das finan9as deverao ser publicados a cada dois

meses pelos governantcs, alem de ser assegurado 0 aeesso publico na I nternet, no orgao tecnico

de elabora9ao e no legislativo (veja art. 49 da LRF). .

o constrangimento do gestor publico pode ser grande se deparado com questlOnamentos

sobre suas dccisocs e os rellexus nas contas e nos servi90s publicos, bus:ando sua
responsabiliza9ao. Para 0 gestor que quiser praticar a transparencla e legltlmar �uas a90es perante

grupos de interesse, como funciouarios e cidadaos, a MCDA e LIma ferramenta utd para esclarecer
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as pressoes, sejam elas legais, salariais, politicas, etc.

Quanto a legitimayao das ayoes do gestor publico, 0 art. 70 da Constituiyao Federal

destaca que a fiscalizayao cont<lbil, financeira, oryamentiria e patrimonial se dani quanto a legalidade,

legitimidade e economicidade, mediante controle interno e externo.

Nada tambem impede 0 gestor de utilizar a metodologia para fins internos, e nao de

divulgayoes, aplicada em assuntos mais delicados ou que prefira manter sigilo.

9. Planejamento Participativo: uma experiencia refor..ada corn a utiliza ..ao

da metodologia MCDA

A metodologia tambem pode ser amplamente utilizada na facilitayao do oryamento ou

planejamento estrategico e participativo. Neste sentido, podemos citar 0 trabalho realizado pelo

LabMCDA I SEBRAE no Municipio de Tijucas (SC) em 1997. Seus membros agiram coma

facilitadores no processo de apresentayao do PIano de Desenvolvimento Comunitario do Municipio.

Este permitiu antever os resultados auspiciosos quanto ao sucesso na execuyao e implementayao

do piano.

Formaram-se tres grupos de decisores (dois grupos corn cinco e urn corn sete participantes),

entre os quais estavam 0 Prefeito, Vereadores, jornalistas, urn tecnico em contabilidade, diretores

da Univali, uma entidade de c1asse, microempresarios e empresarios, entre outros. Dentre as

varias preocupayoes identificadas pelos decisores, citamos as seguintes: obter fontes de credito;

criar eventos; estimular a formayao de clubes e assoeiayoes; buscar incentivos; motivar moradores;

facilitar 0 escoamento da produyao; valorizar a cultura local; e incentivar ou estimular 0 turismo.

Inicialmente trabalhou-se corn cada grupo isoladamente, no sentido da identificayao dos

objetivos estrategicos pretendidos e de suas crenyas sobre os meios para 0 atendimento dos

mesmos. Neste passe foram geradas estruturas de relayoes meios e fins, tambem chamadas de

mapas.

Como resultado dos tres Mapas de Relayoes Meios Fins surgiu urn Mapa de Relayoes

Global (Grupo 1,2,3), que nos chamamos de mapa agregado. Depois de legitimado corn os

respectivos decisores e realizados os enxertos ou cortes solicitados, torna-se urn Mapa de Relayoes

Meios Fins Congregado, que nao apresentaremos aqui devido ao tamanho.

Definido este aspecto, pode-se passar para 0 proximo passo da metodologia multicriterio,

que e 0 processo de transiyao do Mapa (estrutura divergente) para uma estrutura hienirquica de

objetivos ou pontos de vistas fundamentais, proposta por Keeney (1992).

Como resultados de urn processo para identificayao dos objetivos ou Pontos de Vistas

Fundamentais (PVF), originados dos valores e da interayao entre os membras, chegou-se a

uma estrutura hienirquica de pontos de vista, apresentada na Figura 3.

Desen\'olvimento Comunitario

do Munidpio

Melo

Ambiente

Educa�ao Satide Infra

Estrutura

Aspectos

Sociais

Geraf30 de

Renda

Figul'"a 3 - Estrutura hierarquica de objetivos para 0 dcscnvolvimento comunitario do munidpio.
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Figura 4 - Estrutura hicrarquica de objetivos do PVF 1 - Meio Ambiente corn seus respectivos PVEs

o passo seguinte foi a constru9iio de descritores, ou seja, de indicadores que possam

medir cada urn desses objetivos. Para melhor entendermos 0 processo de obten9iio dos descritores

(escalas ordinais), vamos identificar os descritores do PVF I - Meio Ambiente. Na Figura 4

temos urn trecho da more de pontos de vista para 0 PVF I. Nela podem-se observar as diversas

deriva90es percebidas pelos decisores sobre este aspecto.

Demonstraremos a constru9iio do descritor de PVE 1.1.1.1 - Residuos Industriais

Voliteis corn Risco Elevado.

PYE 1. 1.1.1.1 - No. de pcssoas afctadas rYE 1.1.1.1.2 - No. de focos geradorcs

I :::
> 1000

<�

I < 10

>� 10

Figura 5 - Estados possiveis do PVE 1.1.1 1 - Residuos Industriais Volateis corn Risco Elevado

Apos realizar as combina90es possiveis entre os estados identificados na Figura 5, temos

na Tabela I 0 descritor do PVE 1.1.1.1 - Residuos Industriais Voliteis corn Risco Elevado.

Nivels
Born I

Neulra

o numero de essoas afetadas e menor ue 200 e os locos eradores sao menos de 10.

o numero de pessoas afetadas e menor que 200 e os focos geradores sao mals de 10.

Neutro 0 numero de pessoas afetadas e malor que 200 e menor ou Igual a 1000 e os focos geradores

sao menos de 10.

o numero de pessoas aletadas e maior que 1000 e os focos geradores sao menos de 10.

o numero de pessoas afetadas e malor que 200 e menor ou igual a 1000 e os locos geradores

sao mais de 10.

NI 0 numero de pessoas afetadas e maior que 1000 e os focos geradores sao mais de 10.

Tabela 1- Descritor do PYE 1.1.1.1 � Residuos Industriais Volateis corn Risco Elcvado

N,

Ns

Born

N,
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Esse procedimento e realizado para todos os outros descritores. Corn isso finalizou-se

a estrutura,ilo do problema, passando-se para fase da avalia,ilo.

A avalia,ilo e urn processo de refinamento da informa,ilo gerada na estrutura,ilo,

segundo Ensslin et al (2001). A avalia,ilo e dividida em duas partes, a primeira e a transforma,ilo

das escalas ordinais (descritores) em escalas cardinais (fun,oes de valor) e a segunda e identifica,ilo

das taxas de compensa,ilo locais e globais.

Como resultado deste processo, chegou-se as taxas de harmoniza,ilo ("pesos") para os seis

Pontos de Vista Fundamentais do modelo de avalia,ilo do desenvolvimento de Tijucas, apresentada

na Tabela 2.

Y. PVF Descricao >. , Taxa,de Harmonizacao"

PVF, Meio Ambiente 7%

PVF2 Educacao 23%

PVF3 Saude 25%

PVF, Infra Estrutura 16%

PVF5 Asoectos Sociais 10%

PVF, Gerar Recursos 19%

Tabela 2 - Taxas de Compcnsar;ao par ordem de PVFs do Modc1o de Avaliar;ao do Dcscnvolvimento de Tijucas

A partir deste modelo, que inclui fun,oes matematicas e utiliza-se de softwares especificos,

pode-se identificar como eslava a situa,ilo do Municipio (1997), frente a seus objetivos estrategicos.

Porem, a grande utilidade verificada foi a de possibilitar uma "avalia,ilo" do impacto de novas

estrategias ou medidas, tais como a cria,ilo de convenios, constru,ilo de obras, promo,ilo de

eventos, campanhas populares, entre outras no sentido do desenvolvimento do Municipio.

10. ConsiderafYoes Finais

A partir dos tapicos abordados neste artigo, pudemos situar 0 processo de decisilo politica

enfrentado pelos gestores publicos, que considera fortemente as determina,oes legais e pressoes

diversas de pessoas e grupos. Tal processo constitui-se num desafio, que pode se beneficiar da

utiliza,ilo de uma metodologia de apoio a decisilo. 0 objetivo desta metodologia e de esdarecer 0

processo e fornecer subsidios para legitima,ilo das decisoes diante dos diversos interessados.

Neste sentido, 0 objetivo do artigo nos parece atingido, ao passo que 0 tema apresenta-se ample

e pouco estudado na Iiteratura do setor publico, 0 que abre espa,o para novos estudos tearicos e

praticos sobre 0 processo de decisilo politica e 0 papel das leis na liberdade de a,ilo do gestor

pUblico. A exemplo da experiencia realizada no Municipio de Tijucas, pode-se estender a aplica,ilo

do MCDA associado ao planejamento de medio e longo prazo para os demais municipios

interessados.

A produ,ilo de pesquisas e aplica,oes dos temas abordados encontra uma serie de trabalhos

na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Destacamos os Trabalhos do LabMCDA

(Dep. de Eng. de Produ,ilo) e do NICB (Dep. de Ciencias Contabeis). 0 LabMCDA e pioneiro

e Iider naAmerica Latina em estudos sobre Multicriterio de Apoio a Decisilo, corn expcriencia cm

diversos setores. 0 NICB possui uma equipe de estudos nas areas de controle e gestilo publicos,

oferecendo metodologias inovadores de sistemas de infonna,ilo e analise de desempenho, auxiliando

o atendimento a Lei de Responsabilidade Fiscal.

34 CRCSC& Vt,ce - Floriantipolis, v. 1, n. 2, p. 25-35, abril/2002 - julllO/2002



BmLIOGRAFIA

BRASIL. Constitui�iio da republica federativa do brasH: promulgada em 5 de outubro de

1988. Editora Saraiva.16 ed. Sao Paulo, 1997.228 p. (Cole9iio Saraiva de Legisla9ao).

BRASIL. Le; complementar n. 101100 (Iei de responsabilidade fiscal), de 4 de maio de

2000. Estabelece normas de finan9as publicas voltadas para a responsabilidade na gestao fiscal

e da outras providencias.

BRASIL. Lei federal n. 4.320, de 17 de mar�o de 1964. Estatui normas gerais de direito

financeiro para elabora9aO e controle dos or9amentos e balan90s da Uniao, dos Estados, dos

Municipios e do Distrito Federal.

CRUZ, Flavio da. Auditoria governamental. Sao Paulo: Atlas, 1997.256 p.

CRUZ, Flavio da. (Coordenador) et al. Lei de responsabilidade fiscal comentada: Lei

Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000. 2 ed. Sao Paulo: Atlas, 2000. 346 p.

ENSSLlN, L., MONTlBELLER, G. Neto, NORONHA, S. M Apoio il Decisao - Metodologia

para estrutura�iio de problemas e avalia�iio multicirterio de alternativas. Florianopolis:

Insular, 2001.

GRAHAM, Cole Blease, HAYS, Stevenw. Para administrar a organiza�lio publica. Rio de

Janeiro: Zahar, 1994.

MARQUES, Eduardo. Tecnica de cenarios. Palestra proferida na ESAGIUDSC. Florianopolis,

1991.

L1NDBLOM, c.E.. 0 processo de decisiio politica. Brasilia: UnB, 1981. 124 p.

OLlVEIRA, Djauma de Pinho Rebou9as. Planejamento estrategico. Sao Paulo: Atlas, 1988.

PEREIRA, L. C. Bresser. SPINK, Peter (organizadores). Reforma do estado e administra�iio

publica gerencial. Rio de Janeiro: Editora Funda9aO Getulio Vargas, 1998. 316p.

SILVA, Lino Martins. Contabilidade governamental: urn enfoque administrativo. 3. ed. Sao

Paulo: Atlas, 1996. 322 p.

CRCSC& Voce - Florianopolis, v. 1, n. 2, p. 25-35, abril/2002 - julho/2002 35


	Image20110701170040-m1.pdf
	Image20110701170118-m1

