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LÍNGUA PORTUGUESA

COMPREENSÃO DE TEXTOS

Definição Geral
Embora correlacionados, esses conceitos se distinguem, pois 

sempre que compreendemos adequadamente um texto e o objetivo 
de sua mensagem, chegamos à interpretação, que nada mais é 
do que as conclusões específicas. Exemplificando, sempre que 
nos é exigida a compreensão de uma questão em uma avaliação, 
a resposta será localizada no próprio no texto, posteriormente, 
ocorre a interpretação, que é a leitura e a conclusão fundamentada 
em nossos conhecimentos prévios.  

Compreensão de Textos  
Resumidamente, a compreensão textual consiste na análise do 

que está explícito no texto, ou seja, na identificação da mensagem. 
É assimilar (uma devida coisa) intelectualmente, fazendo uso 
da capacidade de entender, atinar, perceber, compreender. 
Compreender um texto é apreender de forma objetiva a mensagem 
transmitida por ele. Portanto, a compreensão textual envolve a 
decodificação da mensagem que é feita pelo leitor. Por exemplo, 
ao ouvirmos uma notícia, automaticamente compreendemos 
a mensagem transmitida por ela, assim como o seu propósito 
comunicativo, que é informar o ouvinte sobre um determinado 
evento. 

Interpretação de Textos  
É o entendimento relacionado ao conteúdo, ou melhor, os 

resultados aos quais chegamos por meio da associação das ideias 
e, em razão disso, sobressai ao texto. Resumidamente, interpretar 
é decodificar o sentido de um texto por indução. 

A interpretação de textos compreende a habilidade de se 
chegar a conclusões específicas após a leitura de algum tipo de 
texto, seja ele escrito, oral ou visual.   

Grande parte da bagagem interpretativa do leitor é resultado 
da leitura, integrando um conhecimento que foi sendo assimilado 
ao longo da vida. Dessa forma, a interpretação de texto é subjetiva, 
podendo ser diferente entre leitores.  

Exemplo de compreensão e interpretação de textos
Para compreender melhor a compreensão e interpretação de 

textos, analise a questão abaixo, que aborda os dois conceitos em 
um texto misto (verbal e visual):
FGV > SEDUC/PE > Agente de Apoio ao Desenvolvimento Escolar Espe-

cial > 2015
Português > Compreensão e interpretação de textos

A imagem a seguir ilustra uma campanha pela inclusão social.

“A Constituição garante o direito à educação para todos e a 
inclusão surge para garantir esse direito também aos alunos com 
deficiências de toda ordem, permanentes ou temporárias, mais ou 
menos severas.”

A partir do fragmento acima, assinale a afirmativa incorreta.
(A) A inclusão social é garantida pela Constituição Federal de 
1988.
(B) As leis que garantem direitos podem ser mais ou menos 
severas.
(C) O direito à educação abrange todas as pessoas, deficientes 
ou não.
(D) Os deficientes temporários ou permanentes devem ser in-
cluídos socialmente.
(E) “Educação para todos” inclui também os deficientes.

Comentário da questão:
Em “A” o texto é sobre direito à educação, incluindo as pessoas 

com deficiência, ou seja, inclusão de pessoas na sociedade. = 
afirmativa correta.

Em “B” o complemento “mais ou menos severas” se refere à 
“deficiências de toda ordem”, não às leis. = afirmativa incorreta.

Em “C” o advérbio “também”, nesse caso, indica a inclusão/
adição das pessoas portadoras de deficiência ao direito à educação, 
além das que não apresentam essas condições. = afirmativa correta.

Em “D” além de mencionar “deficiências de toda ordem”, o 
texto destaca que podem ser “permanentes ou temporárias”. = 
afirmativa correta.

Em “E” este é o tema do texto, a inclusão dos deficientes. = 
afirmativa correta.

Resposta: Logo, a Letra B é a resposta Certa para essa questão, 
visto que é a única que contém uma afirmativa incorreta sobre o 
texto. 
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IDENTIFICANDO O TEMA DE UM TEXTO
O tema é a ideia principal do texto. É com base nessa ideia 

principal que o texto será desenvolvido. Para que você consiga 
identificar o tema de um texto, é necessário relacionar as diferen-
tes informações de forma a construir o seu sentido global, ou seja, 
você precisa relacionar as múltiplas partes que compõem um todo 
significativo, que é o texto.

Em muitas situações, por exemplo, você foi estimulado a ler um 
texto por sentir-se atraído pela temática resumida no título. Pois o 
título cumpre uma função importante: antecipar informações sobre 
o assunto que será tratado no texto.

Em outras situações, você pode ter abandonado a leitura por-
que achou o título pouco atraente ou, ao contrário, sentiu-se atraí-
do pelo título de um livro ou de um filme, por exemplo. É muito 
comum as pessoas se interessarem por temáticas diferentes, de-
pendendo do sexo, da idade, escolaridade, profissão, preferências 
pessoais e experiência de mundo, entre outros fatores.

Mas, sobre que tema você gosta de ler? Esportes, namoro, se-
xualidade, tecnologia, ciências, jogos, novelas, moda, cuidados com 
o corpo? Perceba, portanto, que as temáticas são praticamente in-
finitas e saber reconhecer o tema de um texto é condição essen-
cial para se tornar um leitor hábil. Vamos, então, começar nossos 
estudos?

Propomos, inicialmente, que você acompanhe um exercício 
bem simples, que, intuitivamente, todo leitor faz ao ler um texto: 
reconhecer o seu tema. Vamos ler o texto a seguir?

CACHORROS
Os zoólogos acreditam que o cachorro se originou de uma 

espécie de lobo que vivia na Ásia. Depois os cães se juntaram aos 
seres humanos e se espalharam por quase todo o mundo. Essa ami-
zade começou há uns 12 mil anos, no tempo em que as pessoas 
precisavam caçar para se alimentar. Os cachorros perceberam que, 
se não atacassem os humanos, podiam ficar perto deles e comer a 
comida que sobrava. Já os homens descobriram que os cachorros 
podiam ajudar a caçar, a cuidar de rebanhos e a tomar conta da 
casa, além de serem ótimos companheiros. Um colaborava com o 
outro e a parceria deu certo.

Ao ler apenas o título “Cachorros”, você deduziu sobre o pos-
sível assunto abordado no texto. Embora você imagine que o tex-
to vai falar sobre cães, você ainda não sabia exatamente o que ele 
falaria sobre cães. Repare que temos várias informações ao longo 
do texto: a hipótese dos zoólogos sobre a origem dos cães, a asso-
ciação entre eles e os seres humanos, a disseminação dos cães pelo 
mundo, as vantagens da convivência entre cães e homens.

As informações que se relacionam com o tema chamamos de 
subtemas (ou ideias secundárias). Essas informações se integram, 
ou seja, todas elas caminham no sentido de estabelecer uma unida-
de de sentido. Portanto, pense: sobre o que exatamente esse texto 
fala? Qual seu assunto, qual seu tema? Certamente você chegou à 
conclusão de que o texto fala sobre a relação entre homens e cães. 
Se foi isso que você pensou, parabéns! Isso significa que você foi 
capaz de identificar o tema do texto!

Fonte: https://portuguesrapido.com/tema-ideia-central-e-ideias-se-
cundarias/

IDENTIFICAÇÃO DE EFEITOS DE IRONIA OU HUMOR EM 
TEXTOS VARIADOS

Ironia
Ironia é o recurso pelo qual o emissor diz o contrário do que 

está pensando ou sentindo (ou por pudor em relação a si próprio ou 
com intenção depreciativa e sarcástica em relação a outrem). 

A ironia consiste na utilização de determinada palavra ou ex-
pressão que, em um outro contexto diferente do usual, ganha um 
novo sentido, gerando um efeito de humor.

Exemplo:

Na construção de um texto, ela pode aparecer em três mo-
dos: ironia verbal, ironia de situação e ironia dramática (ou satírica).

Ironia verbal
Ocorre quando se diz algo pretendendo expressar outro sig-

nificado, normalmente oposto ao sentido literal. A expressão e a 
intenção são diferentes.

Exemplo: Você foi tão bem na prova! Tirou um zero incrível!

Ironia de situação
A intenção e resultado da ação não estão alinhados, ou seja, o 

resultado é contrário ao que se espera ou que se planeja.
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Exemplo: Quando num texto literário uma personagem planeja uma ação, mas os resultados não saem como o esperado. No livro 
“Memórias Póstumas de Brás Cubas”, de Machado de Assis, a personagem título tem obsessão por ficar conhecida. Ao longo da vida, tenta 
de muitas maneiras alcançar a notoriedade sem sucesso. Após a morte, a personagem se torna conhecida. A ironia é que planejou ficar 
famoso antes de morrer e se tornou famoso após a morte.

Ironia dramática (ou satírica)
A ironia dramática é um efeito de sentido que ocorre nos textos literários quando o leitor, a audiência, tem mais informações do que 

tem um personagem sobre os eventos da narrativa e sobre intenções de outros personagens. É um recurso usado para aprofundar os sig-
nificados ocultos em diálogos e ações e que, quando captado pelo leitor, gera um clima de suspense, tragédia ou mesmo comédia, visto 
que um personagem é posto em situações que geram conflitos e mal-entendidos porque ele mesmo não tem ciência do todo da narrativa.

Exemplo: Em livros com narrador onisciente, que sabe tudo o que se passa na história com todas as personagens, é mais fácil aparecer 
esse tipo de ironia. A peça como Romeu e Julieta, por exemplo, se inicia com a fala que relata que os protagonistas da história irão morrer 
em decorrência do seu amor. As personagens agem ao longo da peça esperando conseguir atingir seus objetivos, mas a plateia já sabe que 
eles não serão bem-sucedidos. 

Humor
Nesse caso, é muito comum a utilização de situações que pareçam cômicas ou surpreendentes para provocar o efeito de humor.
Situações cômicas ou potencialmente humorísticas compartilham da característica do efeito surpresa. O humor reside em ocorrer 

algo fora do esperado numa situação.
Há diversas situações em que o humor pode aparecer. Há as tirinhas e charges, que aliam texto e imagem para criar efeito cômico; há 

anedotas ou pequenos contos; e há as crônicas, frequentemente acessadas como forma de gerar o riso.
Os textos com finalidade humorística podem ser divididos em quatro categorias: anedotas, cartuns, tiras e charges.

Exemplo:

ANÁLISE E A INTERPRETAÇÃO DO TEXTO SEGUNDO O GÊNERO EM QUE SE INSCREVE 
Compreender um texto trata da análise e decodificação do que de fato está escrito, seja das frases ou das ideias presentes. Interpretar 

um texto, está ligado às conclusões que se pode chegar ao conectar as ideias do texto com a realidade. Interpretação trabalha com a sub-
jetividade, com o que se entendeu sobre o texto.

Interpretar um texto permite a compreensão de todo e qualquer texto ou discurso e se amplia no entendimento da sua ideia principal. 
Compreender relações semânticas é uma competência imprescindível no mercado de trabalho e nos estudos.

Quando não se sabe interpretar corretamente um texto pode-se criar vários problemas, afetando não só o desenvolvimento profissio-
nal, mas também o desenvolvimento pessoal.

Busca de sentidos
Para a busca de sentidos do texto, pode-se retirar do mesmo os tópicos frasais presentes em cada parágrafo. Isso auxiliará na apreen-

são do conteúdo exposto.
Isso porque é ali que se fazem necessários, estabelecem uma relação hierárquica do pensamento defendido, retomando ideias já 

citadas ou apresentando novos conceitos.
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Por fim, concentre-se nas ideias que realmente foram explici-
tadas pelo autor. Textos argumentativos não costumam conceder 
espaço para divagações ou hipóteses, supostamente contidas nas 
entrelinhas. Deve-se  ater às ideias do autor, o que não quer dizer 
que o leitor precise ficar preso na superfície do texto, mas é fun-
damental que não sejam criadas suposições vagas e inespecíficas. 

Importância da interpretação
A prática da leitura, seja por prazer, para estudar ou para se 

informar, aprimora o vocabulário e dinamiza o raciocínio e a inter-
pretação. A leitura, além de favorecer o aprendizado de conteúdos 
específicos, aprimora a escrita.

Uma interpretação de texto assertiva depende de inúmeros fa-
tores. Muitas vezes, apressados, descuidamo-nos dos detalhes pre-
sentes em um texto, achamos que apenas uma leitura já se faz sufi-
ciente. Interpretar exige paciência e, por isso, sempre releia o texto, 
pois a segunda leitura pode apresentar aspectos surpreendentes 
que não foram observados previamente. Para auxiliar na busca de 
sentidos do texto, pode-se também retirar dele os tópicos frasais 
presentes em cada parágrafo, isso certamente auxiliará na apreen-
são do conteúdo exposto. Lembre-se de que os parágrafos não es-
tão organizados, pelo menos em um bom texto, de maneira aleató-
ria, se estão no lugar que estão, é porque ali se fazem necessários, 
estabelecendo uma relação hierárquica do pensamento defendido, 
retomando ideias já citadas ou apresentando novos conceitos.

Concentre-se nas ideias que de fato foram explicitadas pelo au-
tor: os textos argumentativos não costumam conceder espaço para 
divagações ou hipóteses, supostamente contidas nas entrelinhas. 
Devemos nos ater às ideias do autor, isso não quer dizer que você 
precise ficar preso na superfície do texto, mas é fundamental que 
não criemos, à revelia do autor, suposições vagas e inespecíficas. 
Ler com atenção é um exercício que deve ser praticado à exaustão, 
assim como uma técnica, que fará de nós leitores proficientes.

Diferença entre compreensão e interpretação
A compreensão de um texto é fazer uma análise objetiva do 

texto e verificar o que realmente está escrito nele. Já a interpreta-
ção imagina o que as ideias do texto têm a ver com a realidade. O 
leitor tira conclusões subjetivas do texto.

Gêneros Discursivos
Romance: descrição longa de ações e sentimentos de perso-

nagens fictícios, podendo ser de comparação com a realidade ou 
totalmente irreal. A diferença principal entre um romance e uma 
novela é a extensão do texto, ou seja, o romance é mais longo. No 
romance nós temos uma história central e várias histórias secun-
dárias.

 
Conto: obra de ficção onde é criado seres e locais totalmente 

imaginário. Com linguagem linear e curta, envolve poucas perso-
nagens, que geralmente se movimentam em torno de uma única 
ação, dada em um só espaço, eixo temático e conflito. Suas ações 
encaminham-se diretamente para um desfecho.

 
Novela: muito parecida com o conto e o romance, diferencia-

do por sua extensão. Ela fica entre o conto e o romance, e tem a 
história principal, mas também tem várias histórias secundárias. O 
tempo na novela é baseada no calendário. O tempo e local são de-

finidos pelas histórias dos personagens. A história (enredo) tem um 
ritmo mais acelerado do que a do romance por ter um texto mais 
curto.

 
Crônica: texto que narra o cotidiano das pessoas, situações que 

nós mesmos já vivemos e normalmente é utilizado a ironia para 
mostrar um outro lado da mesma história. Na crônica o tempo não 
é relevante e quando é citado, geralmente são pequenos intervalos 
como horas ou mesmo minutos.

 
Poesia: apresenta um trabalho voltado para o estudo da lin-

guagem, fazendo-o de maneira particular, refletindo o momento, 
a vida dos homens através de figuras que possibilitam a criação de 
imagens. 

 
Editorial: texto dissertativo argumentativo onde expressa a 

opinião do editor através de argumentos e fatos sobre um assunto 
que está sendo muito comentado (polêmico). Sua intenção é con-
vencer o leitor a concordar com ele.

 
Entrevista: texto expositivo e é marcado pela conversa de um 

entrevistador e um entrevistado para a obtenção de informações. 
Tem como principal característica transmitir a opinião de pessoas 
de destaque sobre algum assunto de interesse. 

Cantiga de roda: gênero empírico, que na escola se materiali-
za em uma concretude da realidade. A cantiga de roda permite as 
crianças terem mais sentido em relação a leitura e escrita, ajudando 
os professores a identificar o nível de alfabetização delas.

Receita: texto instrucional e injuntivo que tem como objetivo 
de informar, aconselhar, ou seja, recomendam dando uma certa li-
berdade para quem recebe a informação.

 
DISTINÇÃO DE FATO E OPINIÃO SOBRE ESSE FATO

Fato
O fato é algo que aconteceu ou está acontecendo. A existência 

do fato pode ser constatada de modo indiscutível. O fato é uma 
coisa que aconteceu e pode ser comprovado de alguma maneira, 
através de algum documento, números, vídeo ou registro.         

Exemplo de fato:
A mãe foi viajar.

Interpretação
É o ato de dar sentido ao fato, de entendê-lo. Interpretamos 

quando relacionamos fatos, os comparamos, buscamos suas cau-
sas, previmos suas consequências. 

Entre o fato e sua interpretação há uma relação lógica: se apon-
tamos uma causa ou consequência, é necessário que seja plausível. 
Se comparamos fatos, é preciso que suas semelhanças ou diferen-
ças sejam detectáveis.

Exemplos de interpretação:
A mãe foi viajar porque considerou importante estudar em ou-

tro país.
A mãe foi viajar porque se preocupava mais com sua profissão 

do que com a filha.



49
a solução para o seu concurso!

Editora

DIREITO ADMINISTRATIVO 

DIREITO ADMINISTRATIVO: CONCEITO, FONTES E PRINCÍPIOS

Conceito
De início, convém ressaltar que o estudo desse ramo do Direito, denota a distinção entre o Direito Administrativo, bem como entre as 

normas e princípios que nele se inserem.
No entanto, o Direito Administrativo, como sistema jurídico de normas e princípios, somente veio a surgir com a instituição do Estado 

de Direito, no momento em que o Poder criador do direito passou também a respeitá-lo. Tal fenômeno teve sua origem com os movimentos 
constitucionalistas, cujo início se deu no final do século XVIII. Por meio do novo sistema, o Estado passou a ter órgãos específicos para o 
exercício da Administração Pública e, por isso, foi necessário a desenvoltura do quadro normativo disciplinante das relações internas da 
Administração, bem como das relações entre esta e os administrados. Assim sendo, pode considerar-se que foi a partir do século XIX que 
o mundo jurídico abriu os olhos para a existência do Direito Administrativo.

Destaca-se ainda, que o Direito Administrativo foi formado a partir da teoria da separação dos poderes desenvolvida por Montesquieu, 
L’Espirit des Lois, 1748, e acolhida de forma universal pelos Estados de Direito. Até esse momento, o absolutismo reinante e a junção 
de todos os poderes governamentais nas mãos do Soberano não permitiam o desenvolvimento de quaisquer teorias que visassem a 
reconhecer direitos aos súditos, e que se opusessem às ordens do Príncipe. Prevalecia o domínio operante da vontade onipotente do 
Monarca.

Conceituar com precisão o Direito Administrativo é tarefa difícil, uma vez que o mesmo é marcado por divergências doutrinárias, o 
que ocorre pelo fato de cada autor evidenciar os critérios que considera essenciais para a construção da definição mais apropriada para o 
termo jurídico apropriado.

De antemão, ao entrar no fundamento de algumas definições do Direito Administrativo,
Considera-se importante denotar que o Estado desempenha três funções essenciais. São elas: Legislativa, Administrativa e 

Jurisdicional.
Pondera-se que os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário são independentes, porém, em tese, harmônicos entre si. Os poderes 

foram criados para desempenhar as funções do Estado. Desta forma, verifica-se o seguinte:

Funções do Estado:
– Legislativa
– Administrativa
– Jurisdicional

Poderes criados para desenvolver as funções do estado:
– Legislativo
– Executivo
– Judiciário

Infere-se que cada poder exerce, de forma fundamental, uma das funções de Estado, é o que denominamos de FUNÇÃO TÍPICA.

PODER LEGISLATIVO PODER EXERCUTIVO PODER JUDICIÁRIO

Função típica Legislar Administrativa Judiciária

Atribuição
Redigir e organizar 

o regramento jurídico do 
Estado

Administração e 
gestão estatal

Julgar e solucionar conflitos 
por intermédio da interpretação e 

aplicação das leis.
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Além do exercício da função típica, cada poder pode ainda exercer as funções destinadas a outro poder, é o que denominamos de 
exercício de FUNÇÃO ATÍPICA. Vejamos:

PODER LEGISLATIVO PODER EXERCUTIVO PODER JUDICIÁRIO

Função atípica

tem-se como função 
atípica

desse poder, por ser típica 
do Poder Judiciário: O
julgamento do Presidente 

da República
por crime de 

responsabilidade.

tem-se por função 
atípica desse poder, 

por ser típica do Poder 
Legislativo: A edição de 
Medida Provisória pelo

Chefe do Executivo.

tem-se por função atípica 
desse poder, por ser típica do 

Poder Executivo: Fazer licitação 
para realizar a aquisição de 
equipamentos utilizados em 

regime interno.

Diante da difícil tarefa de conceituar o Direito Administrativo, uma vez que diversos são os conceitos utilizados pelos autores modernos 
de Direito Administrativo, sendo que, alguns consideram apenas as atividades administrativas em si mesmas, ao passo que outros, optam 
por dar ênfase aos fins desejados pelo Estado, abordaremos alguns dos principais posicionamentos de diferentes e importantes autores.

No entendimento de Carvalho Filho (2010), “o Direito Administrativo, com a evolução que o vem impulsionando contemporaneamente, 
há de focar-se em dois tipos fundamentais de relações jurídicas, sendo, uma, de caráter interno, que existe entre as pessoas administrativas 
e entre os órgãos que as compõem e, a outra, de caráter externo, que se forma entre o Estado e a coletividade em geral.” (2010, Carvalho 
Filho, p. 26).

Como regra geral, o Direito Administrativo é conceituado como o ramo do direito público que cuida de princípios e regras que 
disciplinam a função administrativa abrangendo entes, órgãos, agentes e atividades desempenhadas pela Administração Pública na 
consecução do interesse público.

Vale lembrar que, como leciona DIEZ, o Direito Administrativo apresenta, ainda, três características principais: 
1 – constitui um direito novo, já que se trata de disciplina recente com sistematização científica;
2 – espelha um direito mutável, porque ainda se encontra em contínua transformação;
3 – é um direito em formação, não se tendo, até o momento, concluído todo o seu ciclo de abrangência.

Entretanto, o Direito Administrativo também pode ser conceituado sob os aspectos de diferentes óticas, as quais, no deslindar desse 
estudo, iremos abordar as principais e mais importantes para estudo, conhecimento e aplicação.

– Ótica Objetiva: Segundo os parâmetros da ótica objetiva, o Direito Administrativo é conceituado como o acoplado de normas que 
regulamentam a atividade da Administração Pública de atendimento ao interesse público.

– Ótica Subjetiva: Sob o ângulo da ótica subjetiva, o Direito Administrativo é conceituado como um conjunto de normas que comandam 
as relações internas da Administração Pública e as relações externas que são encadeadas entre elas e os administrados.

Nos moldes do conceito objetivo, o Direito Administrativo é tido como o objeto da relação jurídica travada, não levando em conta os 
autores da relação. 

O conceito de Direito Administrativo surge também como elemento próprio em um regime jurídico diferenciado, isso ocorre por que 
em regra, as relações encadeadas pela Administração Pública ilustram evidente falta de equilíbrio entre as partes.

Para o professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Fernando Correia, o Direito Administrativo é o sistema de 
normas jurídicas, diferenciadas das normas do direito privado, que regulam o funcionamento e a organização da Administração Pública, 
bem como a função ou atividade administrativa dos órgãos administrativos.

Correia, o intitula como um corpo de normas de Direito Público, no qual os princípios, conceitos e institutos distanciam-se do Direito 
Privado, posto que, as peculiaridades das normas de Direito Administrativo são manifestadas no reconhecimento à Administração Pública 
de prerrogativas sem equivalente nas relações jurídico-privadas e na imposição, em decorrência do princípio da legalidade, de limitações 
de atuação mais exatas do que as que auferem os negócios particulares.

Entende o renomado professor, que apenas com o aparecimento do Estado de Direito acoplado ao acolhimento do princípio da 
separação dos poderes, é que seria possível se falar em Direito Administrativo.

Oswaldo Aranha Bandeira de Melloaduz, em seu conceito analítico, que o Direito Administrativo juridicamente falando, ordena a 
atividade do Estado quanto à organização, bem como quanto aos modos e aos meios da sua ação, quanto à forma da sua própria ação, ou 
seja, legislativa e executiva, por intermédio de atos jurídicos normativos ou concretos, na consecução do seu fim de criação de utilidade 
pública, na qual participa de forma direta e imediata, e, ainda como das pessoas de direito que façam as vezes do Estado.

Observação importante: Note que os conceitos classificam o Direito Administrativo como Ramo do Direito Público fazendo sempre 
referência ao interesse público, ao inverso do Direito Privado, que cuida do regulamento das relações jurídicas entre particulares, o Direito 
Público, tem por foco regular os interesses da sociedade, trabalhando em prol do interesse público.
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Por fim, depreende-se que a busca por um conceito completo 
de Direito Administrativo não é recente. Entretanto, a Administração 
Pública deve buscar a satisfação do interesse público como um todo, 
uma vez que a sua natureza resta amparada a partir do momento 
que deixa de existir como fim em si mesmo, passando a existir como 
instrumento de realização do bem comum, visando o interesse 
público, independentemente do conceito de Direito Administrativo 
escolhido.

Objeto
De acordo com a ilibada autora Maria Sylvia Zanella Di Pietro, a 

formação do Direito Administrativo como ramo autônomo, fadado 
de princípios e objeto próprios, teve início a partir do instante em que 
o conceito de Estado de Direito começou a ser desenvolvido, com 
ampla estrutura sobre o princípio da legalidade e sobre o princípio 
da separação de poderes. O Direito Administrativo Brasileiro não 
surgiu antes do Direito Romano, do Germânico, do Francês e do 
Italiano. Diversos direitos contribuíram para a formação do Direito 
Brasileiro, tais como: o francês, o inglês, o italiano, o alemão e 
outros. Isso, de certa forma, contribuiu para que o nosso Direito 
pudesse captar os traços positivos desses direitos e reproduzi-los 
de acordo com a nossa realidade histórica.

Atualmente, predomina, na definição do objeto do Direito 
Administrativo, o critério funcional, como sendo o ramo do direito 
que estuda a disciplina normativa da função administrativa, 
independentemente de quem esteja encarregado de exercê-la: 
Executivo, Legislativo, Judiciário ou particulares mediante delegação 
estatal”, (MAZZA, 2013, p. 33). 

Sendo o Direito Administrativo um ramo do Direito Público, o 
entendimento que predomina no Brasil e na América Latina, ainda 
que incompleto, é que o objeto de estudo do Direito Administrativo 
é a Administração Pública atuante como função administrativa 
ou organização administrativa, pessoas jurídicas, ou, ainda, como 
órgãos públicos.

De maneira geral, o Direito é um conjunto de normas, 
princípios e regras, compostas de coercibilidade disciplinantes da 
vida social como um todo. Enquanto ramo do Direito Público, o 
Direito Administrativo, nada mais é que, um conjunto de princípios 
e regras que disciplina a função administrativa, as pessoas e os 
órgãos que a exercem. Desta forma, considera-se como seu objeto, 
toda a estrutura administrativa, a qual deverá ser voltada para a 
satisfação dos interesses públicos.

São leis específicas do Direito Administrativo a Lei n. 8.666/1993 
que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 
institui normas para licitações e contratos da Administração Pública 
e dá outras providências; a Lei n. 8.112/1990, que dispõe sobre o 
regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias 
e das fundações públicas federais; a Lei n. 8.409/1992 que estima 
a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 
1992 e a Lei n. 9.784/1999 que regula o processo administrativo no 
âmbito da Administração Pública Federal.

O Direito Administrativo tem importante papel na identificação 
do seu objeto e o seu próprio conceito e significado foi de grande 
importância à época do entendimento do Estado francês em dividir 
as ações administrativas e as ações envolvendo o poder judiciário. 
Destaca-se na França, o sistema do contencioso administrativo 
com matéria de teor administrativo, sendo decidido no tribunal 
administrativo e transitando em julgado nesse mesmo tribunal. 

Definir o objeto do Direito Administrativo é importante no sentido 
de compreender quais matérias serão julgadas pelo tribunal 
administrativo, e não pelo Tribunal de Justiça.

Depreende-se que com o passar do tempo, o objeto de estudo 
do Direito Administrativo sofreu significativa e grande evolução, 
desde o momento em que era visto como um simples estudo 
das normas administrativas, passando pelo período do serviço 
público, da disciplina do bem público, até os dias contemporâneos, 
quando se ocupa em estudar e gerenciar os sujeitos e situações 
que exercem e sofrem com a atividade do Estado, assim como 
das funções e atividades desempenhadas pela Administração 
Pública, fato que leva a compreender que o seu objeto de estudo 
é evolutivo e dinâmico acoplado com a atividade administrativa 
e o desenvolvimento do Estado. Destarte, em suma, seu objeto 
principal é o desempenho da função administrativa.

Fontes
Fonte significa origem. Neste tópico, iremos estudar a origem 

das regras que regem o Direito Administrativo.
Segundo Alexandre Sanches Cunha, “o termo fonte provém 

do latim fons, fontis, que implica o conceito de nascente de água. 
Entende-se por fonte tudo o que dá origem, o início de tudo. Fonte 
do Direito nada mais é do que a origem do Direito, suas raízes 
históricas, de onde se cria (fonte material) e como se aplica (fonte 
formal), ou seja, o processo de produção das normas. São fontes 
do direito: as leis, costumes, jurisprudência, doutrina, analogia, 
princípio geral do direito e equidade.” (CUNHA, 2012, p. 43).

Fontes do Direito Administrativo:

A) Lei
A lei se estende desde a constituição e é a fonte primária e 

principal do DireitoAdministrativo e se estende desde a Constituição 
Federal em seus artigos 37 a 41, alcançando os atos administrativos 
normativos inferiores. Desta forma, a lei como fonte do Direito 
Administrativo significa a lei em sentido amplo, ou seja, a lei 
confeccionada pelo Parlamento, bem como os atos normativos 
expedidos pela Administração, tais como:  decretos, resoluções, 
incluindo tratados internacionais.

Desta maneira, sendo a Lei a fonte primária, formal e 
primordial do Direito Administrativo, acaba por prevalecer sobre 
as demais fontes. E isso, prevalece como regra geral, posto que as 
demais fontes que estudaremos a seguir, são consideradas fontes 
secundárias, acessórias ou informais.

 A Lei pode ser subdividida da seguinte forma:

– Lei em sentido amplo
Refere-se a todas as fontes com conteúdo normativo, tais 

como: a Constituição Federal, lei ordinária, lei complementar, 
medida provisória, tratados internacionais, e atos administrativos 
normativos (decretos, resoluções, regimentos etc.). 

– Lei em sentido estrito
Refere-se à Lei feita pelo Parlamento, pelo Poder Legislativo por 

meio de lei ordinária e lei complementar. Engloba também, outras 
normas no mesmo nível como, por exemplo, a medida provisória 
que possui o mesmo nível da lei ordinária. Pondera-se que todos 
mencionados são reputados como fonte primária (a lei) do Direito 
Administrativo.
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B) Doutrina
Tem alto poder de influência como teses doutrinadoras nas 

decisões administrativas, como no próprio Direito Administrativo. 
A Doutrina visa indicar a melhor interpretação possível da norma 
administrativa, indicando ainda, as possíveis soluções para 
casos determinados e concretos. Auxilia muito o viver diário da 
Administração Pública, posto que, muitas vezes é ela que conceitua, 
interpreta e explica os dispositivos da lei. 

Exemplo: 
A Lei n. 9.784/1999, aduz que provas protelatórias podem ser 

recusadas no processo administrativo. Desta forma, a doutrina 
explicará o que é prova protelatória, e a Administração Pública 
poderá usar o conceito doutrinário para recusar uma prova no 
processo administrativo.

C) Jurisprudência
Trata-se de decisões de um tribunal que estão na mesma 

direção, além de ser a reiteração de julgamentos no mesmo sentido.

Exemplo: 
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), possui determinada 

jurisprudência que afirma que candidato aprovado dentro do 
número de vagas previsto no edital tem direito à nomeação, 
aduzindo que existem diversas decisões desse órgão ou tribunal 
com o mesmo entendimento final.

— Observação importante: Por tratar-se de uma orientação aos 
demais órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública, a 
jurisprudência não é de seguimento obrigatório. Entretanto, com as 
alterações promovidas desde a CFB/1988, esse sistema orientador 
da jurisprudência tem deixado de ser a regra.

Exemplo: 
Os efeitos vinculantes das decisões proferidas pelo Supremo 

Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade (ADI), 
na ação declaratória constitucionalidade (ADC) e na arguição de 
descumprimento de preceito fundamental, e, em especial, com as 
súmulas vinculantes, a partir da Emenda Constitucional nº. 45/2004. 
Nesses ocorridos, as decisões do STF acabaram por vincular e obrigar 
a Administração Pública direta e indireta dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos termos dispostos 
no art. 103-A da CF/1988.

D) Costumes
Costumes são condutas reiteradas. Assim sendo, cada país, 

Estado, cidade, povoado, comunidade, tribo ou população tem 
os seus costumes, que via de regra, são diferentes em diversos 
aspectos, porém, em se tratando do ordenamento jurídico, não 
poderão ultrapassar e ferir as leis soberanas da Carta Magna que 
regem o Estado como um todo.

Como fontes secundárias e atuantes no Direito Administrativo, 
os costumes administrativos são práticas reiteradas que devem 
ser observadas pelos agentes públicos diante de determinadas 
situações. Os costumes podem exercer influência no Direito 
Administrativo em decorrência da carência da legislação, 
consumando o sistema normativo, costume praeter legem, ou nas 
situações em que seria impossível legislar sobre todas as situações. 

Os costumes não podem se opor à lei (contra legem), pois ela 
é a fonte primordial do Direito Administrativo, devendo somente 
auxiliar à exata compreensão e incidência do sistema normativo.

Exemplo:
 Ao determinar a CFB/1988 que um concurso terá validade de 

até 2 anos, não pode um órgão, de forma alguma, atribuir por efeito 
de costume, prazo de até 10 anos, porque estaria contrariando 
disposição expressa na Carta Magna, nossa Lei Maior e Soberana.

Ressalta-se, com veemente importância, que os costumes 
podem gerar direitos para os administrados, em decorrência dos 
princípios da lealdade, boa-fé, moralidade administrativa, dentre 
outros, uma vez que um certo comportamento repetitivo da 
Administração Pública gera uma expectativa em sentido geral de 
que essa prática deverá ser seguida nas demais situações parecidas

– Observação importante: Existe divergência doutrinária 
em relação à aceitação dos costumes como fonte do Direito 
Administrativo. No entanto, para concursos, e estudos correlatos, 
via de regra, deve ser compreendida como correta a tese no sentido 
de que o costume é fonte secundária, acessória, indireta e imediata 
do Direito Administrativo, tendo em vista que a fonte primária e 
mediata é a Lei.

Nota - Sobre Súmulas Vinculantes
Nos termos do art. 103 - A da Constituição Federal, ‘‘o Supremo 

Tribunal Federal poderá, de ofício ou mediante provocação, por 
decisão de dois terços de seus membros, após decisões reiteradas 
que versam sobre matéria constitucional, aprovar súmulas que 
terão efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder 
Judiciário e à administração pública direta e indireta”.

ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIÃO; ADMINIS-
TRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

Administração direta e indireta
A princípio, infere-se que Administração Direta é correspondente 

aos órgãos que compõem a estrutura das pessoas federativas que 
executam a atividade administrativa de maneira centralizada. O 
vocábulo “Administração Direta” possui sentido abrangente vindo a 
compreender todos os órgãos e agentes dos entes federados, tanto 
os que fazem parte do Poder Executivo, do Poder Legislativo ou do 
Poder Judiciário, que são os responsáveis por praticar a atividade 
administrativa de maneira centralizada.

Já a Administração Indireta, é equivalente às pessoas jurídicas 
criadas pelos entes federados, que possuem ligação com as 
Administrações Diretas, cujo fulcro é praticar a função administrativa 
de maneira descentralizada.

Tendo o Estado a convicção de que atividades podem ser 
exercidas de forma mais eficaz por entidade autônoma e com 
personalidade jurídica própria, o Estado transfere tais atribuições 
a particulares e, ainda pode criar outras pessoas jurídicas, de 
direito público ou de direito privado para esta finalidade. Optando 
pela segunda opção, as novas entidades passarão a compor a 
Administração Indireta do ente que as criou e, por possuírem 
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GESTÃO PÚBLICA E ATUALIDADES 

PROCESSOS PARTICIPATIVOS DE GESTÃO PÚBLICA: CON-
TROLE SOCIAL E CIDADANIA

Cidadania1 é a prática do indivíduo em exercer seus direitos e 
deveres, no âmbito de uma sociedade do Estado. Não se restringe 
somente ao ato de votar e ser votado, como pensado por muitos, 
mas envolve viver em sociedade, cumprir seus deveres e ter seus 
direitos garantidos, por meio da justiça social. 

A cidadania deve garantir a plena emancipação dos indivíduos 
que, por meio de seus deveres com a sociedade, têm seus direitos 
inerentes à vida, como saúde, assistência social, educação, moradia, 
renda, alimentação, entre outros garantidos pelas políticas sociais. 
Tendo em vista que cidadania é sinônimo de garantia de direitos, 
podemos considerar que, no Brasil, temos vivenciado uma cidadania 
relativa, ou regulada, para descrever uma “cidadania restrita e 
sempre vigiada pelo Estado”. 

A cidadania brasileira, nesse sentido, permanece em 
uma constante construção, num movimento de ampliação e 
encolhimento das políticas sociais, à medida que, em muitos 
momentos históricos, inclusive atualmente, muitos indivíduos não 
têm o direito de ter suas necessidades básicas garantidas ou, nem 
mesmo, o mínimo necessário para sua subsistência e da família. 

Em momentos de crise, as políticas sociais sofrem um 
encolhimento e focalizam suas ações, violando a condição de 
cidadãos, à medida que parcelas significativas da população 
têm seus direitos violados — direitos estes já adquiridos, pelo 
que deveria ser a cidadania, por meio do que chamamos de 
Constituição Cidadã: a Constituição Federal de 1988. É por meio 
do exercício de cidadania, assumindo o papel de cidadãos, que se 
dará a ampliação dos direitos mediante políticas sociais. As ações 
coletivas, nesse sentido, são mais eficazes do que as individuais, e 
o que é conquistado por meio do coletivo fortalece a cidadania de 
todos.

Tendo em vista o conceito de cidadania, que é a prática do 
indivíduo em exercer seus direitos e deveres, no âmbito de uma 
sociedade, e tendo seus direitos inerentes à vida garantidos 
mediante políticas sociais, o desenvolvimento das políticas sociais 
está diretamente relacionado à concepção de cidadania, com 
cidadãos portadores de direitos e deveres. A conquista da cidadania 
perpassa a efetivação dos direitos sociais, políticos e civis, dentro 
de uma perspectiva de universalização dos direitos, por meio das 
políticas sociais. 

A partir do momento em que os indivíduos reconheceram-se 
como cidadãos pertencentes a um grupo social e ansiando pela 
sua condição de cidadania, passaram a enfrentar, sobretudo em 

1  Filho, Artur R. I., L. et al. Ética e Cidadania. (2nd edição). Grupo A, 
2018.

coletivo, a forma de organização e produção da sociedade, sendo 
que os padrões de proteção social e as políticas sociais são as 
respostas para esses enfrentamentos.

A noção de cidadania passa a garantia de direitos políticos, 
civis e sociais. A Constituição Federal de 1988 foi chamada de 
Constituição Cidadã, tendo em vista que, foi um marco nos direitos 
políticos, civis e sociais dos cidadãos brasileiros, após duas décadas 
de Ditadura Militar e muita repressão. Com ela, a concepção de 
cidadania e as políticas sociais, ao menos na lei, foram ampliadas. 
Assim, os direitos sociais expressos na Constituição visavam a 
ajustar as desigualdades existentes, à medida que afirma que a 
sua natureza jurídica é o direito à igualdade, logo que todos os 
cidadãos são iguais e têm os mesmos direitos e a mesma condição 
de cidadania. É justamente por meio das políticas sociais que nos 
aproximamos do princípio de igualdade, dignidade e cidadania, 
tendo em vista que podemos, a partir da garantia de nossos direitos, 
viver com dignidade e nossas necessidades básicas garantidas.

É a sociedade2 – de maneira organizada ou por cada indivíduo 
– que deve atuar nas primeiras trincheiras de defesa daquilo que é 
comum, da execução e do gerenciamento das atividades estatais 
e de toda ação do Estado que, de alguma forma, reflete em suas 
vidas. Destarte, o controle social da Administração desponta como a 
atividade proativa de quem é cidadão participativo e ativo para o seu 
desenvolvimento individual e intersubjetivo. A operacionalização 
desse meio de controle da Administração é arma importante da 
luta contra o desvio do poder, da garantia do exercício do ideal 
de justiça no Estado onde vive e do almejado desenvolvimento 
socioeconômico dos participantes desse Estado.

O grau de difusão de informação – qualitativa e 
quantitativamente – ao cidadão é o meio efetivo para aferir a 
extensão do exercício de controle democrático de determinado 
Estado. A qualidade e a quantidade de informação irão traduzir o 
tipo e a intensidade da participação na vida social e política. Quem 
estiver mal informado nem por isso estará impedido de participar, 
mas a qualidade de sua participação será ́prejudicada. A ignorância 
gera apatia ou inércia dos que teriam legitimidade para participar.

Controle social
Consoante leciona Norberto Bobbio, é o conjunto de meios 

de intervenção, quer positivos, quer negativos, acionados por cada 
sociedade ou grupo social a fim de induzir os próprios membros 
a se conformarem às normas que a caracterizam, de impedir e 
desestimular os comportamentos contrários às mencionadas 
normas, de restabelecer condições de conformação, também em 
relação a uma mudança do sistema normativo.

Para Fernando Herren Aguillar, há basicamente duas frentes de 
avaliação da capacidade de controle social dos serviços públicos. De 
um lado, o controle que efetivamente caiba a setores da sociedade 
direta- mente sobre serviços públicos, sejam eles desempenhados 

2  França, Phillip G. Controle da administração pública. (4th edição). 
Editora Saraiva, 2016.
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por empresas privadas ou pelo próprio Estado. De outro lado, 
o poder de que desfrute a sociedade para interferir nas decisões 
estatais a respeito dos órgãos reguladores, na sua composição e 
modelagem.

A prática do controle social, deve ocorrer em três momentos:
a) anterior ao ato: é obrigação da Administração –

consequentemente, na aplicação ora sugerida, das agências 
reguladoras – promover um amplo esclarecimento aos administrados 
e estabelecer meios que simplifiquem esses esclarecimentos para o 
maior alcance social possível, tendo papel ativo os representantes 
técnicos da sociedade na prestação dessas informações elucidativas 
do ato a ser exarado para, em um momento posterior, viabilizar a 
consulta social necessária para conferir legitimidade do respectivo 
ato;

b) anterior ao ato: é dever indisponível da Administração 
consultar a sociedade sobre o ato administrativo a ser emanado 
(consulta direta ou por meio de órgãos representativos) para que 
este possa vestir-se do manto de legitimação social. Por certo que 
o impulso estatal de promoção de uma consulta pública deve ser 
proporcional ao impacto social que o respectivo ato resultará.

c) após o ato: deve a Administração, com destaque à sua 
atividade regulatória, apresentar um programa que atenda 
ao princípio do menor impacto econômico do cidadão do ato 
administrativo emitido, no sentido de viabilizar que este ato, no 
futuro, não traga efeitos negativos à sociedade que o autorizou 
naquele dado momento. Como exemplo clássico desse mister, tem-
se a escolha de índices de reajustes de preços de determinadas 
tarifas da prestação de serviço de telecomunicações. É obrigação 
da Administração Pública manter o canal aberto para o permanente 
controle social de sua atuação e dos seus efeitos ao longo do tempo 
– sempre de forma dialógica.

Logicamente que tais momentos devem ser observados de 
acordo com os critérios de racionalidade, eficiência, economicidade 
e proporcionalidade, no sentido de viabilizar a aplicabilidade do 
controle almejado. Como posto, na dificuldade do Judiciário em 
conceber um instrumento viável de promoção da revisão do ato 
administrativo, indica-se o auxílio da verificação da respectiva 
legitimação social, realizada com base no princípio democrático e, 
por conseguinte, na efetiva participação do cidadão esclarecido na 
produção e manutenção do ato normativo.

Para viabilizar o controle social dos atos do Executivo, inclusive 
no que concerne à sua moralidade, não se pode esquecer do 
atendimento ao princípio constitucional da publicidade dos atos da 
Administração Pública, como forma de demonstrar – sendo este seu 
dever – que está agindo sempre de forma proba, correta, conforme 
os padrões esperados para, assim, viabilizar o seu controle, também 
obrigatório.

Podemos dizer que controle social é entendido como a atuação 
de cidadãos, organizados ou não, no acompanhamento e fiscalização 
dos atos da Administração Pública, ou seja, da aplicação dos recursos 
públicos e da execução das políticas públicas. A sociedade também 
pode atuar influenciando na formulação das políticas públicas, e 
deve fazê-lo ocupando os espaços de participação previstos.

Com relação ao tempo dos atos e fatos de gestão que se deseja 
controlar, o Controle Social pode ser:

Todo poder emana do povo, que o exerce diretamente ou 
por meio de representantes. Assim, os agentes políticos são 
representantes que exercem um poder que é de titularidade do 
povo. Também os servidores públicos recebem poderes que devem 
ser exercidos tendo em vista a consecução de interesses coletivos.

O controle popular ou social é decorrência do primado da 
democracia. Segundo expõe Eneida Desiree Salgado, a noção de 
democracia como fundamento do poder “é um dos pilares do 
Estado contemporâneo, ao lado da ideia de limitação do poder 
pelo Direito e da força normativa da Constituição como parâmetro 
de aferição para as demais regras jurídicas e para o agir do Poder 
Público”.

Além do efetivo controle feito pela opinião pública, que acaba 
exercendo pressão no governo, há órgãos que possuem atribuições 
específicas para receber reclamações, como as ouvidorias, e 
mecanismos de participação ou influência do povo na condução 
dos assuntos políticos, como:

– A ação popular;
– As consultas públicas;
– As audiências públicas;
– O plebiscito; e
– O referendo.

A Lei nº 9.784/99 prevê nos arts. 31 e 32 mecanismos como 
a consulta pública e a audiência popular para a discussão de 
processos que envolvam interesses coletivos.

Também na seara do planejamento, já é prática de inúmeros 
Municípios a realização dos orçamentos participativos, onde o povo 
irá discutir quais são as prioridades dos gastos orçamentários.

Interessante mencionar que, de acordo com o § 2º do art. 74 
da Constituição: “qualquer cidadão, partido político, associação 
ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar 
irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da 
União”. Quando o cidadão denuncia essas irregularidades, ele 
estará, a partir do controle social da Administração, provocando um 
controle que será feito pelo Tribunal de Contas.

A denúncia deve ser veiculada em protocolo eletrônico do TCU, 
via formulário da ouvidoria, pessoalmente ou pela via postal, sendo 
necessário que a pessoa relate de forma pormenorizada quais são os 
fatos irregulares. Irregularidades que envolvam recursos estaduais 
e municipais, por sua vez, devem ser formuladas aos Tribunais de 
Contas estaduais ou municipais respectivos.

Podem ser mencionados os seguintes mecanismos de controle 
social:

– Art. 2º, II, do Estatuto da Cidade que prevê a obrigatoriedade 
da gestão democrática nos planos de desenvolvimento urbano;

– O art. 37, § 3º, da Constituição, que determina a edição de lei 
que discipline formas de participação do usuário na Administração;

– O art. 198, III, da Constituição, que prevê a participação da 
comunidade nos serviços de saúde;

– O art. 194, VII, da seguridade social, no qual é mencionado o 
caráter democrático e de cogestão; e

– O art. 2º, IV, da Lei nº 11.445/2007, que prevê o controle 
social dos serviços públicos de saneamento básico, sendo este 
considerado: “conjunto de mecanismos e procedimentos que 
garantem à sociedade informações, representações técnicas 
e participação nos processos de formulação de políticas, de 
planejamento e de avaliação relacionados com os serviços públicos 
de saneamento básico”.
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MECANISMOS LEGAIS E INSTITUCIONAIS DE AMPLIAÇÃO, 
DIVERSIFICAÇÃO E GARANTIA DE DIREITOS INDIVIDUAIS, 
COLETIVOS E DIFUSOS

As audiências públicas encontram seu principal fundamento 
na Constituição Federal, no art. 1º, que prevê a soberania popular. 
Neste mecanismo a democracia é exercida diretamente, visto que o 
cidadão pessoalmente ou por organizações sociais representativas 
tem a oportunidade de apresentar propostas, tomar ciência de fatos, 
ações estratégicas, planejamento e prestação de contas, ou ainda, 
reivindicar direitos. O principal requisito para que seja designada 
uma audiência pública é a relevância da questão, entendida como 
a importância e o interesse coletivo, a exemplo de questões que 
envolvem o meio ambiente.

Esses conselhos são mecanismos legais e institucionais de 
controle social da política no Brasil, com origem em experiências de 
caráter informal sustentadas por movimentos sociais, iniciados com 
a Constituinte de 1988 e depois por meio de leis. Sendo assim, os 
Conselhos de Políticas Públicas devem ser constituídos nas esferas 
da União, estados e municípios.

Os institutos previstos na Constituição para o controle e 
efetivação dos direitos sociais constituem-se como espaços 
favoráveis para o exercício político, visto que representam, do 
ponto de vista legal, uma iniciativa que torna possível, por exemplo, 
o estabelecimento de novos fóruns de participação e novas formas 
de convivência entre o Estado e a sociedade civil, investido aos 
cidadãos prerrogativas fiscalizadoras e deliberativas. Controle 
social, nesse ínterim, tem o sentido de controle da sociedade civil 
sobre as ações do Estado, especialmente no âmbito das políticas 
públicas sociais.

MOBILIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 
NOS PROCESSOS DE GESTÃO DAS INSTITUIÇÕES ESTATAIS: 
CONSELHOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS FÓRUNS, ORÇA-
MENTO PARTICIPATIVO, PARCERIA ENTRE GOVERNO E 
SOCIEDADE

Mobilização, organização e participação social nos processos 
de gestão das Instituições Estatais

A participação das comunidades em assuntos que lhes dizem 
respeito é uma parte essencial do desenvolvimento humano como 
um todo. 

O envolvimento efetivo da sociedade implica participação em 
todas as etapas do processo decisório, não se limitando apenas 
às fases iniciais de sugestão, indicação ou proposição. Participar 
significa exercitar a democracia, pressupondo o pluralismo de ideias 
e práticas, bem como a convivência de grupos de interesses diversos 
com contradições quanto aos objetivos e aos meios de alcançá-los.

Na gestão pública, a participação social é essencial, envolve os 
destinatários diretos das ações governamentais, que têm interesse 
em aprimorá-las. Este público-alvo das políticas públicas pode 
colaborar informando as necessidades, prioridades e capacidades 
das comunidades, adaptando os programas às demandas locais 
e promovendo uma melhor utilização dos recursos. Dessa forma, 

os serviços podem ser melhorados, recursos locais podem ser 
mobilizados, e as instalações, equipamentos e sua manutenção 
podem ser aprimorados.

A participação social é um aspecto fundamental na gestão 
pública, permitindo que a sociedade tenha voz ativa na definição e 
acompanhamento das políticas públicas. Neste artigo, exploraremos 
a importância da participação social na gestão pública, abordando 
os seguintes tópicos:

Participação social como forma de fortalecimento da 
democracia

A participação social desempenha um papel central no 
fortalecimento da democracia. A envolvimento dos cidadãos nas 
decisões públicas é essencial para promover a transparência, 
responsabilidade e prestação de contas. Além disso, a participação 
social na gestão pública possibilita que a sociedade esteja mais 
engajada nas ações do Estado, contribuindo para a construção de 
políticas públicas mais eficazes e justas.

Instrumentos de participação social na gestão pública
Pode ser realizada através de diversos instrumentos, como 

audiências públicas, conselhos participativos, fóruns, consultas populares, 
plebiscitos e iniciativas populares. Esses instrumentos permitem que 
a sociedade participe ativamente das discussões e decisões públicas, 
garantindo uma gestão mais democrática e transparente.

Vantagens da participação social na gestão pública
Na gestão pública, a participação social traz uma série de 

vantagens, como o fortalecimento da democracia, a redução de 
conflitos e a promoção do diálogo entre a sociedade e o Estado. 
A participação social também permite que os cidadãos sejam mais 
ativos na defesa de seus direitos e interesses.

Desafios para a efetivação da participação social
Apesar das vantagens da participação social na gestão pública, 

ainda existem desafios para sua efetivação. Alguns desses desafios 
incluem a falta de interesse e informação da sociedade, a falta 
de comprometimento dos gestores públicos, a burocratização 
dos processos e a falta de recursos para a realização das ações 
de participação social. É preciso enfrentar esses desafios para 
que a participação social possa ser efetivamente utilizada como 
instrumento de gestão pública.

Exemplos de práticas de participação social na gestão pública
Existem diversos exemplos de práticas de participação social 

na gestão pública. Em algumas cidades, por exemplo, foram 
criados conselhos participativos, que permitem a participação dos 
cidadãos na elaboração do orçamento municipal. Outro exemplo 
são as audiências públicas realizadas para discutir projetos de lei 
e políticas públicas, permitindo que a sociedade opine e sugira 
melhorias. Há também casos de iniciativas populares, como abaixo-
assinados e petições, que são utilizados para pressionar o Estado a 
tomar determinadas medidas.

O papel do gestor público na promoção da participação social
O gestor público tem um papel fundamental na promoção da 

participação social na gestão pública. É preciso que os gestores 
públicos estejam comprometidos com a construção de uma 
gestão pública mais democrática e transparente, criando espaços 
e oportunidades para a participação da sociedade. Além disso, 
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é importante que os gestores públicos estejam abertos a ouvir 
as demandas da sociedade, e que as considerem na definição e 
execução das políticas públicas.

A importância da educação para a participação social
A educação é um elemento fundamental para a promoção da 

participação social na gestão pública. É preciso que os cidadãos 
tenham acesso à informação e conhecimento sobre os processos 
de gestão pública, para que possam compreender a importância 
da participação e como ela pode ser realizada de forma efetiva. 
Além disso, a educação também é importante para a formação de 
uma cidadania ativa, capaz de participar ativamente das decisões 
públicas e exigir a transparência e eficiência na gestão pública.

A CF/88 assegura aos cidadãos brasileiros diversas formas de 
participação social, tais como:

– Direito de acesso à informação - Art. V incisos XXXIV (garantia 
de obtenção de certidões em repartições públicas) e  XIV (garantia 
a todos os brasileiros o acesso à informação);

– Acesso a informação: todos os cidadãos têm direito a receber 
dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de 
interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, 
sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja 
imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, bem como 
o direito de acesso aos registros administrativos e a informações 
sobre atos de governo.

– O direito de petição é definido como o direito dado a 
qualquer pessoa que invocar a atenção dos poderes públicos sobre 
uma questão ou uma situação.

– Ação popular é o meio processual a que tem direito qualquer 
cidadão que deseje questionar judicialmente a validade de 
atos que considera lesivos ao patrimônio público, à moralidade 
administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e 
cultural

A participação social fomenta o diálogo entre a administração 
pública federal e a sociedade civil, com o propósito de incentivar 
a interação e a divulgação de conteúdos relacionados às políticas 
públicas.

Um dos propósitos da gestão pública é alcançar resultados 
favoráveis no que concerne à prestação de serviços à população.

Para que a gestão pública possa atingir os resultados positivos 
que busca, ou seja, eficiência e eficácia na prestação de serviços à 
população, é essencial que ocorra uma integração entre as quatro 
funções ou processos essenciais que a constituem: planejamento, 
organização, execução e controle, conforme demonstrado na figura 
a seguir.

Organização
A organização de processos é uma prática com o objetivo 

de compreender todas as atividades executadas dentro de uma 
empresa em relação ao desenvolvimento e desempenho. 

Ou seja, trata-se do controle e gestão dos processos para 
promover melhorias na administração que auxiliem nas metas e 
objetivos da empresa.

A importância da organização e gestão de processos ajuda as 
organizações a avançarem em direção à transformação digital e a 
atingir metas organizacionais maiores.

Entre os principais benefícios da organização dos processos 
estão:

Agilidade de negócios 
É necessário alterar e otimizar a organização de processos de 

negócios para acompanhar as condições do mercado. Implementar 
mudanças e alterar fluxos de trabalho permite que os processos de 
negócios se tornem mais responsivos.

Custos reduzidos e receitas maiores
A organização de processos elimina gargalos, o que reduz 

significativamente os custos ao longo do tempo. Um exemplo disso 
pode ser um aumento na entrega de produtos e serviços, dando 
aos clientes acesso rápido a suas soluções e, consequentemente, 
levando ao aumento das vendas e receitas. 

Mais eficiência
A integração dos processos de negócios traz o potencial de 

melhoria de ponta a ponta na eficiência. Com as informações 
corretas, os responsáveis podem monitorar de perto os atrasos 
e alocar recursos adicionais, se necessário. A automação de 
processos, por exemplo, aumenta a eficiência dos negócios.

Conselhos, conferências e outros fóruns
Os Conselhos de Políticas Públicas são canais de participação 

que articulam representantes da população e membros do poder 
público estatal em práticas que dizem respeito à gestão de bens 
públicos. Os Conselhos constituem, neste novo milênio, a principal 
novidade em termos  e políticas públicas. 

Os conselhos têm o caráter público e deliberativo, devendo 
funcionar como instâncias deliberativas com competência legal 
para formular políticas e fiscalizar a sua implementação, garantindo 
assim a democratização da gestão.

COMUNICAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA, GOVERNO ELETRÔ-
NICO, TRANSPARÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E 
ACCOUNTABILITY

Com o passar dos anos, a administração pública tem incorpo-
rado - e aplicado - alguns conceitos oriundos da administração pri-
vada, como:

• governabilidade, a qual diz respeito a uma capacidade po-
lítica do Estado; 

• governança, que refere-se à capacidade da administração 
de executar as políticas públicas; e

• accountability, que corresponde principalmente à pres-
tação de contas da administração para a sociedade, mas não fica 
limitada a isto.

Governabilidade
A governabilidade da administração pública tem forte relação 

com a afinidade de legitimidade do gestor público em relação à so-
ciedade. Sem legitimidade não há como se falar em governabilida-
de. Diz respeito a uma capacidade política do Estado, refletindo na 
credibilidade e imagem pública da burocracia.

Conforme Paludo (2013, p. 128), governabilidade significa tam-
bém que “o governo deve tomar decisões amparadas num processo 
que inclua a participação dos diversos setores da sociedade, dos 
poderes constituídos, das instituições públicas e privadas e segmen-
tos representativos da sociedade, para garantir que as escolhas efe-
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DIREITO CULTURAL E AS OBRIGAÇÕES DO ESTADO - CONS-
TITUIÇÃO FEDERAL

– Cultura
Dentro do item cultura, deve-se atentar para o Plano Nacional 

da Cultura (EC n. 48/2005) e para o Sistema Nacional da Cultura (EC 
n. 71/2012).

SEÇÃO II
DA CULTURA

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos di-
reitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e 
incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.

§ 1º O Estado protegerá as manifestações das culturas 
populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos 
participantes do processo civilizatório nacional.

§ 2º A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de 
alta significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais.

§ 3º A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração 
plurianual, visando ao desenvolvimento cultural do País e à 
integração das ações do poder público que conduzem à:

I defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro;
II produção, promoção e difusão de bens culturais;
III formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em 

suas múltiplas dimensões;
IV democratização do acesso aos bens de cultura;
V valorização da diversidade étnica e regional.
Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de 

natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em con-
junto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos 
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se 
incluem:

I - as formas de expressão;
II - os modos de criar, fazer e viver;
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espa-

ços destinados às manifestações artístico-culturais;
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 

artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.
§ 1º O Poder Público, com a colaboração da comunidade, 

promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio 
de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, 
e de outras formas de acautelamento e preservação.

§ 2º Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão 
da documentação governamental e as providências para franquear 
sua consulta a quantos dela necessitem.

§ 3º A lei estabelecerá incentivos para a produção e o 
conhecimento de bens e valores culturais.

§ 4º Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, 
na forma da lei.

§ 5º Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores 
de reminiscências históricas dos antigos quilombos.

§ 6º É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a 
fundo estadual de fomento à cultura até cinco décimos por cento de 
sua receita tributária líquida, para o financiamento de programas 
e projetos culturais, vedada a aplicação desses recursos no 
pagamento de:

I - despesas com pessoal e encargos sociais;
II - serviço da dívida;
III - qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamen-

te aos investimentos ou ações apoiados.
Art. 216-A. O Sistema Nacional de Cultura, organizado em 

regime de colaboração, de forma descentralizada e participativa, 
institui um processo de gestão e promoção conjunta de políticas pú-
blicas de cultura, democráticas e permanentes, pactuadas entre os 
entes da Federação e a sociedade, tendo por objetivo promover o 
desenvolvimento humano, social e econômico com pleno exercício 
dos direitos culturais.

§ 1º O Sistema Nacional de Cultura fundamenta-se na política 
nacional de cultura e nas suas diretrizes, estabelecidas no Plano 
Nacional de Cultura, e rege-se pelos seguintes princípios:

I - diversidade das expressões culturais;
II - universalização do acesso aos bens e serviços culturais;
III - fomento à produção, difusão e circulação de conhecimento 

e bens culturais;
IV - cooperação entre os entes federados, os agentes públicos e 

privados atuantes na área cultural;
V - integração e interação na execução das políticas, progra-

mas, projetos e ações desenvolvidas;
VI - complementaridade nos papéis dos agentes culturais;
VII - transversalidade das políticas culturais;
VIII - autonomia dos entes federados e das instituições da so-

ciedade civil;
IX - transparência e compartilhamento das informações;
X - democratização dos processos decisórios com participação 

e controle social;
XI - descentralização articulada e pactuada da gestão, dos re-

cursos e das ações;
XII - ampliação progressiva dos recursos contidos nos orçamen-

tos públicos para a cultura.
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§ 2º Constitui a estrutura do Sistema Nacional de Cultura, nas 
respectivas esferas da Federação:

I - órgãos gestores da cultura;
II - conselhos de política cultural;
III - conferências de cultura;
IV - comissões intergestores;
V - planos de cultura;
VI - sistemas de financiamento à cultura;
VII - sistemas de informações e indicadores culturais;
VIII - programas de formação na área da cultura;
IX - sistemas setoriais de cultura.
§ 3º Lei federal disporá sobre a regulamentação do Sistema 

Nacional de Cultura, bem como de sua articulação com os demais 
sistemas nacionais ou políticas setoriais de governo.

§ 4º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão 
seus respectivos sistemas de cultura em leis próprias.

 SISTEMA NACIONAL DE CULTURA - SNC – ORGANIZAÇÃO 
E FUNCIONAMENTO. LEI 14.835 DE 04 DE ABRIL DE 2024 
- MARCO REGULATÓRIO DO SISTEMA NACIONAL DE CUL-
TURA (SNC)

LEI Nº 14.835, DE 4 DE ABRIL DE 2024

Institui o marco regulatório do Sistema Nacional de Cultura 
(SNC), para garantia dos direitos culturais, organizado em regime 
de colaboração entre os entes federativos para gestão conjunta das 
políticas públicas de cultura.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I
DA CULTURA 

Art. 1º Esta Lei institui o marco regulatório do Sistema Nacional 
de Cultura (SNC), para garantia dos direitos culturais, organizado 
em regime de colaboração entre os entes federativos, para gestão 
conjunta das políticas públicas de cultura, em conformidade com o 
disposto no § 3º do art. 216-A da Constituição Federal.

§ 1º A cultura, em suas dimensões simbólica, cidadã e 
econômica, é um direito fundamental do ser humano, e o Estado 
deverá prover as condições indispensáveis ao pleno exercício 
dos direitos culturais, podendo sua ação ser complementada 
ou suplementada pela atuação da iniciativa privada para essa 
finalidade.

§ 2º Para fins desta Lei, o pleno exercício dos direitos culturais 
não deverá possuir caráter político-partidário ou personalista, 
tampouco afrontar a dignidade e a moralidade pública ou incitar a 
prática de crimes.

Art. 2º Para fins do disposto nesta Lei, considera-se:
I - dimensão simbólica da cultura: conjunto de bens que 

constituem o patrimônio cultural do País, que abrangem os 
modos de viver, fazer e criar dos diferentes grupos formadores da 
sociedade brasileira;

II - dimensão cidadã da cultura: ação efetiva do Estado de 
garantia a todos do pleno exercício dos direitos culturais;

III - dimensão econômica da cultura: criação, implementação 
e consolidação de iniciativas, de ações e de empreendimentos 
capazes de gerar renda e inclusão produtiva, destinados a fomentar 
a sustentabilidade e a promover a desconcentração dos fluxos de 
formação, de produção e de difusão cultural;

IV - direitos culturais: exercício das garantias jurídicas de 
direito autoral, de criação, de produção, de distribuição, de 
difusão, de registro, de fruição e de consumo, no que couber em 
cada caso, de bens e serviços vinculados às linguagens artísticas, 
aos conhecimentos, às tradições, à história, à memória coletiva, à 
língua, a saberes e fazeres e ao patrimônio cultural, resguardadas 
a dignidade da pessoa humana e a plena liberdade de expressão 
da atividade intelectual e artística, observados os direitos e as 
garantias fundamentais expressos na Constituição Federal;

V - diversidade cultural: promoção, salvaguarda, fomento e 
garantia jurídica de respeito à identidade cultural dos diferentes 
grupos formadores da sociedade brasileira;

VI - fontes da cultura nacional: manifestações culturais oriundas 
dos grupos e povos que compõem a diversidade cultural brasileira 
ou por eles praticadas;

VII - instituição cultural: organização ou entidade responsável 
por fomentar e promover expressões e manifestações culturais.

Art. 3º As políticas públicas de cultura são regidas pelos 
seguintes princípios:

I - diversidade das expressões culturais;
II - universalização do acesso aos bens e aos serviços culturais;
III - fomento à produção, à difusão e à circulação de 

conhecimentos e de bens culturais;
IV - estabelecimento de cooperação e de regime de colaboração 

entre os entes federativos, resguardada a autonomia de cada um 
deles;

V - cooperação e complementaridade nos papéis dos agentes 
públicos e privados atuantes na área cultural;

VI - integração, interação e transversalidade das políticas, dos 
programas, dos projetos e das ações desenvolvidos na área da 
cultura;

VII - ampla publicidade, transparência e compartilhamento das 
informações culturais;

VIII - democratização dos processos decisórios dos entes 
públicos da área cultural, com participação e controle social;

IX - atuação dos poderes públicos e orientação das diretrizes 
das políticas culturais com base na liberdade de expressão;

X - livre acesso às informações culturais;
XI - promoção da economia da cultura, como a vinculada 

aos microempreendedores individuais e às microempresas e às 
pequenas e médias empresas;

XII - interação com os demais sistemas nacionais e as políticas 
setoriais do governo federal no planejamento de ações que tenham 
interface com a política cultural;

XIII - promoção do direito às garantias de trabalho relacionadas 
às profissões, aos ofícios e às atividades do setor artístico e cultural;

XIV - promoção, pelo poder público, da difusão e da 
comercialização das expressões culturais brasileiras no exterior;

XV - outros princípios estabelecidos no Plano Nacional de 
Cultura (PNC) vigente que não contrariem as disposições desta Lei. 
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CAPÍTULO II
DO DEVER DO ESTADO NO ÂMBITO DA CULTURA 

Art. 4º É dever do Estado assegurar a todos o pleno exercício 
dos direitos culturais, mediante:

I - garantia de acesso às fontes da cultura e democratização dos 
bens e serviços culturais;

II - proteção e salvaguarda do patrimônio cultural brasileiro;
III - promoção, proteção e manutenção permanente dos 

museus, dos acervos e das instituições culturais de preservação da 
memória;

IV - proteção e promoção da língua portuguesa e de seus 
diversos regionalismos e das línguas maternas dos povos indígenas, 
bem como das manifestações e expressões linguísticas de grupos 
nômades e dos povos afro-brasileiros e das demais línguas que 
sejam signos distintivos da cultura brasileira;

V - proteção das culturas, dos territórios, das expressões, 
dos usos e costumes, da moralidade pública, das formas de vida, 
das cosmologias, dos valores religiosos, da espiritualidade, dos 
lugares sagrados e dos cultos dos povos indígenas, bem como de 
comunidades tradicionais e quilombolas;

VI - garantia do direito à memória e à verdade histórica;
VII - proteção à produção intelectual e artística nacional, 

aos conhecimentos, aos saberes e fazeres, às manifestações e às 
expressões tradicionais;

VIII - apoio técnico, financeiro e profissional aos criadores, 
aos artistas, aos trabalhadores das áreas técnicas e aos demais 
profissionais que atuam nos diversos segmentos que compõem o 
setor cultural;

IX - garantia de plena liberdade para a expressão artística, 
intelectual, cultural e religiosa, respeitada a laicidade do Estado, 
conforme o disposto no inciso I do caput do art. 19 da Constituição 
Federal;

X - proteção e estímulo às manifestações das culturas populares, 
indígenas e afro-brasileiras e de outros grupos formadores da 
sociedade brasileira;

XI - acesso universal à fruição dos bens e serviços culturais em 
igualdade de oportunidades, com especial atenção à infância, à 
juventude, às pessoas com deficiência e às comunidades originárias, 
tradicionais e outras em situação de vulnerabilidade;

XII - apoio à ampliação, à modernização, à descentralização e à 
desconcentração dos equipamentos culturais públicos;

XIII - promoção da leitura e garantia de acesso ao livro;
XIV - estímulo à criação, à distribuição e à difusão de produções 

audiovisuais nacionais e, em especial, da produção nacional 
independente;

XV - apoio ao desenvolvimento de todo e qualquer meio de 
comunicação nacional comunitário, bem como às produções nele 
veiculadas, desde que não atentem contra os direitos e as garantias 
fundamentais e que não façam apologia a conduta classificada 
como crime nem a incitem;

XVI - produção sistemática e contínua de dados, de indicadores, 
de estudos, de pesquisas e de levantamentos estatísticos sobre 
cultura, para subsidiar a formulação, a implementação e a avaliação 
das ações e políticas públicas para a cultura;

XVII - colaboração dos meios de comunicação social na 
promoção, na proteção e na conservação dos bens do patrimônio 
cultural brasileiro, em especial dos meios de radiodifusão de sons e 

de sons e imagens para a produção de programas que contribuam 
para difundir a cultura nacional, formar plateias e desenvolver 
educação patrimonial;

XVIII - promoção, apoio e desenvolvimento de meios 
comunitários de radiodifusão de sons e de sons e imagens, de 
publicação de revistas e jornais comunitários e de publicação e 
veiculação de conteúdos digitais por meio da internet, como meios 
de expressão das comunidades envolvidas;

XIX - garantia de avaliação sistemática e contínua das políticas, 
dos programas e das ações culturais de responsabilidade dos 
poderes públicos de cada ente federativo;

XX - construção de novas instalações culturais, considerados, 
prioritariamente, os valores paisagísticos e culturais das regiões e 
localidades, as criações arquitetônicas e o acesso universal;

XXI - ampliação progressiva dos recursos contidos nos 
orçamentos públicos para a cultura, respeitados os limites fiscais e 
orçamentários dispostos na legislação pertinente;

XXII - identificação e coibição de eventual atividade de cunho 
político-partidário ou personalista. 

CAPÍTULO III
DA GESTÃO PÚBLICA DA CULTURA 

Art. 5º A gestão pública da cultura tem por objetivo a criação de 
condições institucionais que permitam o pleno exercício dos direitos 
culturais de todos os grupos humanos, povos e comunidades no 
território nacional, conforme os princípios estabelecidos nesta Lei.

§ 1º A organização e a estruturação da gestão pública da 
cultura adotarão como referências para a descentralização, a 
desconcentração de recursos e a participação social a constituição 
dos seguintes instrumentos de gestão do SNC:

I - Plano Nacional de Cultura (PNC);
II - Sistema Nacional de Financiamento à Cultura (SNFC);
III - Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais 

(SNIIC);
IV - Conselho Nacional de Política Cultural (CNPC).
§ 2º Os instrumentos de gestão do SNC caracterizam-se como 

ferramentas de planejamento, inclusive em suas dimensões técnica 
e financeira, e de qualificação de recursos humanos.

§ 3º A cooperação e o regime de colaboração entre os entes 
federativos compreendem o apoio técnico, operacional e financeiro 
da União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem 
como de cada Estado aos Municípios.

§ 4º A adesão plena dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios ao SNC, estabelecida nos termos de regulamento, é 
condicionada, ao menos, à:

I - formalização da adesão perante a União por meio de 
instrumento próprio;

II - publicação de lei específica de criação dos sistemas estaduais, 
distrital ou municipais de cultura, conforme o ente federativo, nos 
termos do § 4º do art. 216-A da Constituição Federal;

III - criação, no âmbito de cada ente federativo ou sistema, de 
conselho de política cultural, de plano de cultura e de fundo de 
cultura próprios;

IV - criação e implementação, no âmbito dos Estados, de 
comissão intergestores bipartite, para operacionalização do 
respectivo sistema estadual de cultura.

§ 5º A adesão provisória ao SNC exigirá, no mínimo, o 
cumprimento dos requisitos de que trata o inciso III do § 4º deste 
artigo, será formalizada por instrumento próprio perante a União 
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e deverá ser acompanhada de apresentação de plano de trabalho 
que preveja prazos para a adesão plena ao sistema e para a 
institucionalização completa dos componentes do SNC e do sistema 
de cultura do ente federativo. 

CAPÍTULO IV
DO SISTEMA NACIONAL DE CULTURA 

Art. 6º O Sistema Nacional de Cultura (SNC), organizado 
em regime de colaboração entre os entes federativos, de forma 
descentralizada e participativa, constitui-se em instrumento de 
articulação, de gestão, de informação, de formação, de fomento 
e de promoção conjunta de políticas públicas de cultura, com 
participação e controle social, pactuadas entre os entes federativos 
e a sociedade civil, e tem por objetivo promover o desenvolvimento 
sustentável com pleno exercício dos direitos culturais.

Parágrafo único. A articulação e a pactuação federativa 
entre o SNC e os demais sistemas, políticas setoriais e programas 
destinados à área da cultura devem fundamentar-se nos princípios 
da coerência, da racionalidade, da eficiência na aplicação de 
recursos públicos, da transversalidade e da unidade de objetivos da 
gestão institucional da área da cultura e de setores correlatos. 

CAPÍTULO V
DA GESTÃO DO SISTEMA NACIONAL DE CULTURA 

SEÇÃO I
DA ESTRUTURA 

Art. 7º O SNC, regido pelos princípios estabelecidos nesta Lei, 
é composto de:

I - órgãos gestores da cultura;
II - conselhos de política cultural;
III - conferências de cultura;
IV - comissões intergestores;
V - planos de cultura;
VI - sistemas de financiamento à cultura;
VII - sistemas de informações e indicadores culturais;
VIII - programas de formação na área da cultura;
IX - sistemas setoriais de cultura. 

SEÇÃO II
DAS COMPETÊNCIAS 

Art. 8º Compete à União:
I - implantar, coordenar, gerir, manter e desenvolver o SNC;
II - criar condições de natureza legal, administrativa, 

participativa e orçamentária para o desenvolvimento do SNC, 
observadas as orientações do CNPC;

III - estabelecer regime de colaboração com os demais entes 
federativos por meio de ações de apoio técnico, operacional e 
financeiro no âmbito do SNC;

IV - apoiar e incentivar a criação, a implementação, a manutenção 
e o desenvolvimento de sistemas estaduais, interestaduais, 
municipais, intermunicipais, distrital e interfederativo de cultura;

V - manter operacional o CNPC, com o desenvolvimento de 
suas atividades regulares, e fortalecer suas atribuições;

VI - realizar, de forma regular e periódica, conferências 
nacionais de cultura;

VII - incentivar e apoiar a realização das conferências estaduais, 
municipais e distrital de cultura e de eventuais conferências 
interestaduais, intermunicipais e interfederativas;

VIII - articular gestor federal, gestores dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios em órgão ou entidade intergestores 
caracterizado como tripartite, para a operacionalização do SNC;

IX - elaborar, de forma conjunta com o CNPC, com os entes 
federativos e com a sociedade civil, institucionalizar, implementar 
e executar o PNC;

X - implantar, coordenar, gerir, manter e desenvolver o SNFC;
XI - formalizar sistema federal de financiamento à cultura, por 

meio da reunião dos instrumentos já existentes, e promover sua 
diversificação e seu incremento progressivo;

XII - ampliar progressivamente os orçamentos destinados 
ao Fundo Nacional da Cultura (FNC), inclusive das parcelas não 
vinculadas a categorias de programação específicas do FNC, nos 
termos do art. 216-A da Constituição Federal, respeitados os limites 
fiscais e orçamentários previstos na legislação pertinente;

XIII - implantar, coordenar, gerir, manter, desenvolver, monitorar 
e atualizar o SNIIC;

XIV - incentivar e fomentar, em especial por meio de tecnologias 
de informação e comunicação, ações de formação de gestores, de 
conselheiros de cultura e de agentes culturais e fornecer apoio a 
instituições culturais que tenham essa finalidade;

XV - efetuar acompanhamento, monitoramento e avaliação de 
iniciativas da União e dos demais entes federativos no âmbito do 
SNC;

XVI - instituir instâncias de controle social, com eleição direta 
e participação paritária da sociedade civil em relação aos membros 
dos poderes públicos, responsáveis por aprovar, de forma regular e 
periódica, relatórios de gestão sobre o SNC, a serem encaminhados 
ao órgão gestor federal desse sistema;

XVII - promover a pactuação federativa e subsidiar ações 
intersetoriais com os demais sistemas nacionais e políticas do 
governo federal que tenham interface com a política cultural.

Art. 9º Compete aos Estados que aderirem ao SNC:
I - instituir, coordenar, gerir, manter e desenvolver seu sistema 

estadual de cultura;
II - criar condições legais, administrativas, orçamentárias e de 

participação da sociedade civil para sua integração ao SNC;
III - compartilhar, em regime de colaboração, metas, ações 

e recursos com os demais entes federativos no âmbito do SNC, 
de forma a apoiar e a incentivar a instituição, a manutenção e 
o desenvolvimento de sistemas interestaduais de cultura e de 
sistemas municipais e intermunicipais de cultura dos Municípios 
localizados na respectiva unidade da Federação;

IV - promover integração com os demais entes federativos para 
a promoção dos direitos culturais, inclusive por meio do fomento a 
consórcios públicos, instrumentos de cooperação técnica e outras 
parcerias no âmbito dos poderes públicos;

V - incentivar e apoiar a criação, a implementação e o 
desenvolvimento dos sistemas municipais de cultura;

VI - instituir e implantar ou reestruturar conselho de política 
cultural estadual, garantindo que seus membros sejam escolhidos 
por meio de eleição direta, com representação da sociedade civil 
que seja, no mínimo, paritária em relação aos membros oriundos 
dos poderes públicos;

VII - incentivar e apoiar a realização das conferências municipais 
de cultura e realizar, de forma regular e periódica, a conferência 
estadual de cultura, que antecederá cada conferência nacional;




