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RESUMO 

 

As necessidades e demandas das populações dos municípios é crescente, veloz e 
cumulativa. Trata-se de um cenário comum à grande maioria dos muncípios 
brasileiros, consequência da constante urbanização populacional e da 
descentralização político-adminstrativa das cidades a partir da Constituição de 88. 
Nesse contexto, tão importante quanto gerir o que é público, partindo de soluções 
locais num olhar de si e para si, é imperioso refletir sobre os impactos e emprego da 
tecnologia rumo ao desenvolvimento local; necessário pensar, também, sobre as 
demandas tecnológicas de informação e comunicação que os gestores municipais 
anseiam, a fim de apoiá-los no cotidiano administrativo de suas pastas. Nesse sentido, 
a presente pesquisa tem como objetivo propor, sob o olhar do gestor público, um 
conjunto de soluções, através de softwares e aplicativos que possam melhorar o 
processo atual de coleta, organização, análise, compartilhamento e monitoramento de 
informações essenciais às demandas que impactam a vida do munícipe. Ainda,  
incrementar motivações ao desenvolvimento endógeno, refletindo-se sobre as 
diversas variáveis para a real implementação dessas tecnologias no cotidiano da 
gestão pública da cidade de Franca-SP. Para tanto, foi desenvolvida uma pesquisa 
exploratória, bibliográfica e de campo. Com natureza aplicada, através da análise de 
dados qualitativos. Foram selecionados todos os gestores das pastas na 
administração municipal direta e o gestor do departamento de Tecnologia e 
Informação, com os quais foi aplicada uma entrevista semiestruturada, empregando 
como registro as anotações e o gravador. Verificou-se que todos os gestores, sem 
exceção, veem a tecnologia como aliada fundamental e ferramenta facilitadora de 
seus trabalhos. Além disso, observou-se que todas as secretarias, pastas e os 
departamentos observados já possuem, mesmo que alguns muito embrionários, 
sistemas tecnológicos de informação e comunicação em funcionamento. Verificou-se, 
também, que são necessárias políticas públicas, institucionalizadas, para que a real 
aplicação aconteça, tendo em vista a dificuldade de alocação de recursos humanos e 
financeiros para tais causas, considerando o ambiente público em suas características 
de gestão e suas limitações.  

 
Palavras-chave: Desenvolvimento local. Tecnologias da comunicação e informação. 
Políticas públicas. Gestão pública municipal. Tomada de decisão.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 ABSTRACT 

 
The needs and demands of the populations of the municipalities is growing, fast and 
cumulative. This is a scenario common to the vast majority of Brazilian municipalities, 
a consequence of the constant population urbanization and the political-administrative 
decentralization of cities since the 88 Constitution. In this context, it is as important to 
manage what is public, starting from local solutions. looking at oneself and for oneself, 
it is imperative to reflect on the impacts and use of technology towards local 
development; It is also necessary to think about the technological demands of 
information and communication that municipal managers yearn for, in order to support 
them in the administrative routine of their portfolios. In this sense, the present research 
aims to propose, under the gaze of the public manager, a set of solutions, through 
software and applications that can improve the current process of collection, 
organization, analysis, sharing and monitoring of essential information to the demands 
that impact the life of the citizen and, in a way, as a consequence, increase motivations 
for endogenous development, reflecting on the various variables for the real 
implementation of these technologies in the daily life of public management in the city 
of Franca-SP. Therefore, an exploratory, bibliographic and field research was 
developed. With an applied nature, through the analysis of qualitative data. All the 
managers of the folders in the direct municipal administration and the manager of the 
Technology and Information department were selected, with whom a semi-structured 
interview was applied, using the notes and the recorder as a record. It was found that 
all managers, without exception, see technology as a fundamental ally and a tool that 
facilitates their work. In addition, it was observed that all secretariats, folders and 
departments observed already have, even if some very embryonic, technological 
information and communication systems in operation. It was also verified that public, 
institutionalized policies are necessary for the real application to happen, in view of the 
difficulty of allocating human and financial resources to such causes, considering the 
public environment in its management characteristics and its limitations.  
 
Keywords: Local development. Communication and information technologies. Public 
policy. Municipal public management. Decision making. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
          Desenvolver uma cidade é, antes de crescimento econômico, atender as 

básicas expectativas daquela sociedade, pois é nas cidades que as pessoas moram, 

trabalham, se divertem, enfim, nascem-vivem-morrem. As pessoas não moram nos 

estados ou países, elas moram nas cidades e é nelas que se encontram as principais 

demandas. Por esta razão, as soluções devem ser propostas no local, pois as 

características dos munícipes geram suas demandas específicas pautadas na origem 

cultural, formação econômica, especificidades urbanas e, principalmente, pelo grau 

de desenvolvimento endógeno projetado. Diante de tantos problemas sociais, das 

múltiplas variáveis para o desenvolvimento e da inevitável urbanização quase que 

absoluta, os administradores públicos municipais carregam sobre si a extrema 

responsabilidade de encontrar soluções específicas, acertadas e ágeis às demandas 

para melhoria da qualidade de vida local.  

 Assim como no século 19, o foco dos estudos foi dos impérios, e no 

século 20 das nações; no século 21 os olhos estão todos voltados às questões 

urbanas, tendo, nos dias atuais, a cidade como objeto central dos estudos. Em Porto 

(2020) se depreende que, “segundo a ONU, atualmente 55% da população mundial 

vivem em áreas urbanas e a expectativa é de que esta proporção aumente para 70% 

até 2050”. O fracasso das políticas mundiais para o desenvolvimento social, não só 

econômico, aliado ao grande movimento de urbanização, demanda prioridade na 

implementação de políticas descentralizadas e maior responsabilidade dos governos 

locais. 

 As antigas, e algumas atuais, políticas de desenvolvimento se pautavam 

especificadamente em políticas centrais ou nacionais que acontecem em dependência 

do governo federal, do estadual, das grandes empresas e nas grandes metrópoles. 

Quase nada é pensado no plano local; aliás, o local participava do desenvolvimento 

nacional, enviando recursos e suportando de alguma forma coadjuvante e, muitas das 

vezes, numa via de mão única. Existem diversos conceitos de desenvolvimento de 

acordo com o avanço da linha do tempo e dos entendimentos acadêmicos, políticos e 

populares. Uma definição e um conceito não excluem o outro, há uma superposição 

deles de modo a existirem simultaneamente. Este trabalho fez suas escolhas sobre 

qual vertente seguir, o que será esclarecido nos capítulos subsequentes.  

 Já o conceito de Desenvolvimento Urbano, que também é tratado neste 
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trabalho, a fim de contextualizar o estudo, utiliza-se da evolução do tema, abordando 

as questões sociais, institucionais, espaciais e econômicas. Um complemento à 

teorização de Desenvolvimento Local.  

 Quando se trata de administração pública, é necessário refletir sobre as 

ferramentas e os recursos disponíveis aos gestores e agentes públicos. Hoje, para 

uma boa governança e gestão, na velocidade do mundo atual, somente poder 

econômico é insuficiente, há de se saber o que fazer, quando fazer e a quem fazer; e 

estas informações podem ser mais facilmente obtidas e tratadas com a utilização e 

aplicação de Sistemas de Informação (SI) e Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC’s) orientados pelos preceitos das mais variadas e modernas 

técnicas de gestão e administração. O volume de informação gerado diariamente é 

vultoso, desestruturado e heterogêneo. Nitidamente é inviável, por métodos comuns, 

qualquer gestor analisar com qualidade essa enorme quantidade de dados e 

informações, pois estes são gerados, a cada segundo, por diversos sistemas e 

registros tecnológicos.  

 Grande parte das prefeituras ainda utilizam sistemas com dados e 

informações heterogêneos, de distintas bases e de difícil interpretação, e às vezes 

poluídos por outros dados que, em momentos específicos, são dispensáveis para a 

análise situacional. E ainda, não raro, alguns dados e informação são obtidos / 

registrados manualmente, dependendo de operadores, consumindo horas de trabalho 

que poderiam estar sendo aplicadas em atividades mais estratégicas, fazendo isso 

com baxíssima eficiência. Outro entrave é o acesso instantâneo a esses dados, que 

geralmente são armazenados em diferentes ambientes virtuais controlados por 

excessivos logins para diferentes agentes e apresentados numa forma antiquada, 

nada confortável ao cérebro e aos olhos humanos do agente tomador de decisões.  

 O problema de pesquisa deste trabalho é responder se é possível criar 

soluções na forma de Sistemas de Informação (SI) e Tecnologias da Comunicação e 

Informação (TIC’s) que possam apoiar a administração pública municipal no melhor 

entendimento e atendimento das demandas de seus munícipes.          

 As empresas privadas, ou grande parte delas, já perceberam essa 

necessidade de sobrevivência, pois caso não se adequem a esta nova realidade, 

podem se tornar menos lucrativas ou estar fadadas ao insucesso.  

 Neste contexto, a presente pesquisa traz como objetivo principal propor 

um conjunto de soluções, através de softwares que possam melhorar o processo atual 
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de coleta, organização, análise, compartilhamento e monitoramento de informações 

essenciais à vida do munícipe. Tal identificação se realizou na forma de SI e TIC´s, 

sob o olhar exclusivo dos agentes tomadores de decisão na administração municipal, 

como chefes das secretarias e chefe do executivo. Como objetivos específicos, este 

trabalho se propõe-se a:  

• identificar os problemas atuais de sistemas de informação e como 

estes afetam o cidadão; 

• caracterizar o cenário atual de uso de tecnologias da informação e 

comunicação e como estes já auxiliam o atendimento do munícipe; 

 Por se tratar de uma proposta de implementação de ferremantas 

informacionais, softwares e aplicativos na gestão pública municipal, algumas 

sugestões foram orientadas ao já existente, o que torna mais factível, tendo em vista 

a possibilidade de aplicação escalonada, com aproveitamento de sistemas em atual 

funcionamento na Prefeitura local.  

 Tudo que se propõe neste trabalho, quanto à implementação de novas 

tecnologias em auxílio aos gestores públicos, não passa de teorização e estudo de 

campo; logo, para que algo benéfico retorne à sociedade local em termos de 

incremento desenvolvimentista é necessária a prática aplicação. Entretanto, por se 

tratar do ambiente público, nada é tão fluido e objetivo quanto no setor privado; neste 

sentido, um estudo a respeito de Políticas Públicas foi abordado de forma conceitual 

para que os resultados considerem o cenário de efetiva atuação.  

 Considerando a possibilidade de gerar reflexão para revisão de 

ferramentas de gestão pública no âmbito local, a natureza da pesquisa é aplicada. Por 

esta característica se depreende a possibilidade de aplicação dos resultados na 

solução de problemas que realmente ocorrem. 

 Quanto aos procedimentos, trata-se de uma pesquisa bibliográfica, por 

ser desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído de livros e artigos 

científicos; documental, por valer-se de materiais que não receberam ainda tratamento 

analítico aplicado ao caso, como as legislações municipais e demais documentos de 

órgãos públicos locais. Trata-se de uma pesquisa de campo, por não se limitar à 

simples coleta de dados e por ser utilizada com o objetivo de conseguir informações 

e/ou conhecimentos acerca da utilização de tecnologias e das demandas dos gestores 

municipais, havendo a possibilidade de comprovar uma hipótese, descobrir novos 

fenômenos ou as relações entre eles.  
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 Este estudo exploratório é útil para diagnosticar a situação tecnológica e 

informacional da gestão na prefeitura local, explorar possibilidades e discutir novas 

idéias. É o estágio inicial de um processo de pesquisa, que pode esclarecer e definir 

a origem de um problema, gerando informações para a realização de futuras 

pesquisas acerca do tema. Este tipo de pesquisa exploratória é importante ao tema 

abordado, pois permitirá ao pesquisador tomar conhecimento de possíveis 

alternativas, se não de todas, pelo menos de algumas delas.   

 Os métodos empregados compreendem: levantamentos em fontes 

secundárias, levantamentos de experiências dos gestores públicos, estudos de casos 

selecionados e observação informal durante as entrevistas. Esta pesquisa qualitativa 

não se preocupa com a quantificação de amostragem, pois o pesquisador definiu 

objetivamente os sujeitos que serão essenciais para o esclarecimento do assunto, 

levando em consideração a disponibilidade para as entrevistas e facilidade em 

encontrá-los, justamente pela importância das posições que ocupam na gestão 

pública local.  

 Durante a coleta de dados, técnicas diversas podem ser utilizadas; as 

mais comuns são: entrevistas, questionários, observação e a pesquisa documental. 

Optou-se por entrevista individual com cada agente público, com utilização de 

gravador de voz e/ou transcrição resumida em papel. E, segundo Manzini (2004), 

existem três tipos de entrevistas: estruturada, semiestruturada e não estruturada. Este 

pesquisador fez a escolha pela entrevista semiestruturada, em que a entrevista é 

guiada por um roteiro previamente elaborado, composto geralmente por questões 

abertas.   

 A opção pela entrevista semi-estruturada se justifica, guiada por roteiro 

de questões, pela flexibilidade e ampliação requeridas nos depoimentos à medida que 

as informações vão sendo fornecidas pelos gestores entrevistados. 

 O uso do gravador possibilita maior poder de registro e captação de 

elementos adicionais, aprimorando a compreensão da narrativa.  

 Foram agendadas reuniões presenciais com cada líder de unidade 

administrativa da Administração Municipal, ficando livre a resposta. Para elaboração 

e adequação do roteiro da entrevista, foi considerada a vivência do pesquisador, a 

literatura sobre o tema em estudo e as Competências legais de cada uma das 11 

Unidades Administrativas da Prefeitura elencadas no Apêndice A deste trabalho.  

 Por se tratar de uma pesquisa que não expõe a vulnerabilidade da 
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dignidade dos entrevistados, não fere seus direitos, segurança ou bem-estar, fica 

dispensada a aprovação do comitê de ética na instituição. Conforme anexo Roteiro 

das Entrevistas (Apêndice B), as perguntas foram de caráter estritamente técnico, 

impessoal e profissional.  

 Através da presente pesquisa, também se procura mostrar que as 

necessidades dos gestores locais quanto ao uso dos SI e TIC´s são reais, atuais e 

capazes de acelerar e qualificar as tomadas de decisão. Em primeiro, a capacidade 

de promover discussões e planejamento para a real necessidade de implementação 

destes sistemas como ferramentas de tomada de decisão e aumento da eficiência dos 

gestores, pois através das identificações da demanda é possível detectar se os 

próprios gestores anseiam por soluções tecnológicas em prol da administração 

pública. Outro aspecto pode fundamentar motivos para implementação destas 

ferramentas por secretarias e pelo prefeito na unificação e seleção de dados e 

informações de sua disciplina. Finalmente, de forma geral, fornecer mais meios 

necessários ao desenvolvimento das atividades político-administrativas de uma 

cidade, na intenção de que a sociedade local tenha suas demandas, mesmo que as 

mínimas, atendidas de forma mais célere e completa, com menor desperdício de 

recursos e com definição mais clara das prioridades. Caminhando rumo ao 

desenvolvimento local da cidade, ou incrementando-o.  

 Segundo Pfeiffer (2000) e Rezende (2005), alguns dos grandes desafios 

apresentados para a administração pública são: a gestão de sua estrutura, a busca  

pelas melhores informações em tempo ágil e a utilização dessas informações de forma 

efetiva e consone à estratégia do gestor público, alinhando-as, por fim, aos anseios 

dos cidadãos e a processos controlados e efetivos. Justamente estes são os fatores 

que permeiam este trabalho, principalmente quanto ao uso de SI e TIC´s para a 

análise de dados e informações no apoio à tomada de decisão.  

 Apesar de a infraestrutura urbana e político-administrativa ser composta 

por vários subsistemas, este trabalho se limita às demandas dos líderes do Gabinete 

do Prefeito, Procuradoria Geral do Município, Secretaria de Ação Social, Secretaria 

de Recursos Humanos, Secretaria de Desenvolvimento, Secretaria de Educação, 

Secretaria de Finanças, Secretaria de Saúde, Secretaria de Segurança e Cidadania, 

Secretaria de Serviços e Meio Ambiente e Secretaria de Planejamento Urbano. Não 

incluindo seus desdobramentos hierárquicos e subdivisões.  

 Buscou-se, através desta pesquisa, relacionar o uso dos SI e das TIC´s 
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como ferramentas de apoio na gestão pública municipal, a fim de acelerar ou motivar 

o desenvolvimento local. O tema é atual e deve ser discutido com urgência, pois é 

diretamente relacionado ao desenvolvimento local, uma vez que a administração 

pública municipal impacta sensivelmente na qualidade de vida, nas potencialidades e 

nas liberdades de seu povo. Tratar tecnologia em gestão, se for novidade, só o é para  

o setor público, pois no setor privado a sobrevivência de mercado está intimamente 

ligada a ela há mais de uma década.  
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2 TECNOLOGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO 

 
2.1 DESENVOLVIMENTO LOCAL E URBANO 

 
 O desenvolvimento é abordado sob diversas perspectivas; segundo 

Braga Filho e Campanhol,  

 

o desenvolvimento (lato senso) é um processo histórico e complexo, 
resultante da forma de organização social, política e econômica da 
sociedade. Esse processo, por sua vez, para sua efetiva consolidação, requer 
que os atores sociais (individuais, coletivos e corporativos) portadores de 
diferentes interesses e objetivos sejam capazes de se organizarem, remover 
conflitos e privilégios e, em conjunto, poderem formular propostas em torno 
de um objetivo comum, qual seja, a promoção do desenvolvimento local 
(BRAGA FILHO E CAMPANHOL, 2008).  

 

 Já para Cocco (2001), “o desenvolvimento, em termos conceituais, é um 

processo de aperfeiçoamento em relação a um conjunto de valores ou uma atitude 

comparativa com respeito a esse conjunto, sendo esses valores condições e/ou 

situações desejáveis para a sociedade”.  

 Pela abrangência da definição, e por não ser o objetivo deste trabalho 

esgotar todo o assunto neste estudo, utilizamos alguns autores para analisar o que é 

tecnologia, e como ela pode acelerar a promoção do desenvolvimento local, no 

cotidiano da gestão pública. 

  Antes de tudo, é razoável uma breve distinção entre crescimento e 

desenvolvimento. De acordo com Madureira (2015), crescimento e desenvolvimento 

econômico foram considerados sinônimos até a II Guerra Mundial. A reconstrução dos 

países atingidos pela guerra, juntamente com a política do Welfare State (estado do 

bem-estar) propiciaram a distinção desses termos: crescimento econômico passou a 

ser entendido como aumento na renda per capita do país, enquanto o 

desenvolvimento econômico passou a ser visto como uma melhoria da qualidade de 

vida da população em geral.  

 A diferenciação feita entre desenvolvimento e crescimento econômico 

mais uma vez é relevante, quando nos deparamos com o conceito de desenvolvimento 

de uma cidade. O crescimento econômico, por si só, com foco na renda per capita, é 

incapaz de refletir o desenvolvimento de uma sociedade, pois não consegue revelar 

como a renda verdadeiramente é distribuída entre as pessoas e como o crescimento 

impacta no bem-estar de uma população. Desenvolvimento é o equilíbrio entre os 
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diversos fatores humanos demandados em uma sociedade: crescimento econômico 

e distribuição de renda, oportunidades, melhoria no padrão de qualidade de vida das 

pessoas, acesso aos direitos civis e aos serviços públicos para os cidadãos e garantia 

efetiva da reprodução dos recursos naturais. E, ainda, segundo Sen (2010), o 

crescimento econômico não pode ser considerado um fim em si mesmo, de modo que 

o desenvolvimento tem que estar relacionado sobretudo com a melhoria de vida dos 

indivíduos e com o fortalecimento de suas liberdades. Desta forma, Sen demonstra 

como o desenvolvimento depende também de outras e múltiplas variáveis. Ainda para 

Sen (2010), “o que as pessoas conseguem realizar é influenciado por oportunidades 

econômicas, liberdades políticas, poderes sociais e por condições habilitadoras, como 

boa saúde, educação básica e incentivo e aperfeiçoamento de iniciativas”. A figura 1 

ilustra a escolha na conceituação de desenvolvimento. 

 

Figura 1 - Varíáveis do desenvolvimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

 Neste sentido, o presente trabalho reforça a necessidade do viés social 

que o uso das tecnologias é capaz de abarcar; diferentemente da gestão privada, é 

necessário que os resultados e compilamentos sejam tratados pelos administradores 

públicos como, no mínimo, termomêtros da qualidade de vida de seus munícipes e 
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não somente apreciando tributos ou receitas, por exemplo.  

 A melhoria de vida de uma sociedade é diretamente relacionada, entre 

os outros fatores, à eficiência da gestão pública pelos poderes, dentre eles 

principalmente o executivo. Fome, insegurança, violência, injustiças, exclusões, 

trânsito caótico, desigualdade, enfim, os principais problemas sociais e as mazelas 

humanas são formas de privação de liberdade e, consequentemente, impedem o 

desenvolvimento daquelas pessoas. A gestão pública eficiente consegue, ao mínimo, 

devolver a estes cidadãos a possibilidade de se desenvolverem partindo de uma 

situação teoricamente mais justa, com oportunidades mais claras visando a um futuro 

melhor quanto a sua qualidade de vida e de seus pares. Há de se pensar em qualidade 

de vida como necessidade humana, e não como luxo ou conquistas individuais. 

 
Uma comunidade que tiver privação dos serviços básicos, em quantidade e 
qualidade suficientes, provavelmente será privada também do 
desenvolvimento em seu sentido mais abrangente. Numa sociedade onde 
apenas poucos gozam de certos privilégios e direitos, enquanto para a 
maioria só lhes foram outorgados deveres, tal desequilíbrio revela senão 
ausência de desenvolvimento (BRAGA FILHO e CAMPANHOL, 2008, p.  
117).  

 

 A mensuração de desenvolvimento é composta por múltiplas variáveis, 

o que nos impede de avaliá-lo isoladamente sob a ótica deste trabalho, numa vertente 

tecnológica e sem intenções solucionadoras definitivas de problemas reais. O que 

cabe a este trabalho é promover a discussão e motivar a implementação de modernas 

técnicas de gestão, através de tecnologias de informação e comunicação, ao sistema 

público de tomadas de decisão. Pois, de acordo com Borba (apud Martinelli e Joyal 

2004, p. 52), para avaliar o desenvolvimento, também devem ser consideradas 

variáveis políticas, tecnológicas, sociais, ambientais e de qualidade de vida da 

população. Algumas delas são de natureza pluridimensional, como a qualidade de 

vida, que abarca, entre outros índices, o acesso à educação, as opções culturais, as 

condições de atendimento médico, a previdência social e o lazer da população. Assim, 

não se pode mais simplesmente considerar índices isolados, como renda per capta 

ou taxa de mortalidade, para indicar o grau de desenvolvimento de uma sociedade, 

visto que o complexo sentido do conceito deve abranger toda a expressão do termo 

humanidade.  

 O grande, e aparantemente irreversível, processo de urbanização aliado 

à descentralização política gerencial das unidades federativas, automaticamente 
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elege os governos locais como principais promotores do desenvolvimento. Segundo 

Porto (2020), o Papa Francisco, após o Fórum Econômico de Davos, do ano de 2016, 

deu esse recado quando reuniu 400 prefeitos de várias partes do mundo e, naquela 

oportunidade, disse: “a solução está nas cidades”. 

 O desenvolvimento de uma cidade é um desenvolvimento local, ou 

endógeno, e tem por característica principal produzir e modificar suas estruturas, 

partindo de si e para si, mas em sintonia com os acontecimentos e movimentos 

desenvolvimentistas nacionais e mundiais. De acordo com Andrade et al.,  

 

[...] até antes da  promulgação da nova constituição brasileira em 1988, a 
promoção do desenvolvimento estava centralizada e a cargo do governo 
central. Daí em diante, um novo pacto federativo fora firmado, o qual, por seu 
turno, ao descentralizar aquela atribuição, transferia para os estados 
regionais e para os municípios, a tarefa de promover o desenvolvimento 
(ANDRADE et al., 2015).  
 

 Segundo Buarque (2002), o desenvolvimento local pode ser conceituado 

como um processo endógeno, capaz de favorecer o dinamismo econômico e o 

progresso da qualidade de vida da população, apontado em pequenas unidades 

territoriais e agrupamentos humanos. Para o autor, “o desenvolvimento local está 

associado, normalmente, a iniciativas inovadoras e mobilizadoras da coletividade, 

articulando as potencialidades locais nas condições dadas pelo contexto” (BUARQUE, 

2002, p. 10). 

 O desenvolvimento regional e local possui característica endógena (que 

se origina por fatores internos) quando comparado ao desenvolvimento de forma geral 

e abrangente, que comumente é entendido com vertente exógena. Ambos se opõem 

quanto ao agente precursor, ou melhor, se complementam. Para Bellingieri (2017), a 

partir da década de 1980 surgiu o paradigma do desenvolvimento endógeno, segundo 

o qual o desenvolvimento não seria determinado pelo funcionamento das livres forças 

do mercado ou pelas políticas de planejamento territorial oriundas do poder central, 

mas, sim, por aspectos intrínsecos ao local, ao território, e pela sua capacidade de 

usar suas potencialidades de forma a conectar-se ao sistema econômico global.  

 Deste modo, em que o desenvolvimento regional ou local deve estar 

alinhado aos movimentos mundiais de desenvolvimento, ressalta-se que em 2015 os 

193 países membros das Nações Unidas adotaram uma nova política global: a 

Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que tem por objetivo elevar o 
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desenvolvimento do mundo e melhorar a qualidade de vida das pessoas, e o lema é: 

não deixar ninguém para trás. Para cumprir este grande objetivo, foram estabelecidos 

17 outros Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS’s) a serem alcançados por  

uma ação conjunta entre Países, Estados e Municípios, inclusive com participação 

das empresas públicas e privadas.  

 Segundo a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) (Agência 

CNM de Notícias, 2021), por estarem mais próximos das populações, os governos 

locais são atores-chave para o alcance das metas e dos objetivos, e, 

consequentemente, desta agenda. A gestão pública municipal deve adotar postura de 

desenvolvimento endógena, pois, apesar de grande parte dos problemas e demandas 

sociais serem mundiais, o modus operandi é facilitado quando o olhar das 

especificidades e soluções partem de si, levando em consideração as características 

da população e as limitações de governança.  

 O que é feito em cidades europeias ou em cidades brasileiras com perfis 

qualitativo e quantitativo diferentes, não se replica com sucesso sem estudo 

direcionado. As cidades, tradicionalmente, já possuem suas próprias dinâmicas, sua 

cultura, acomodando as pessoas de formas diferentes, em rotinas que movimentam a 

economia local nas características próprias de trabalho, lazer e estudo.  

 Esta pesquisa também busca reforçar a importância indiscutível do 

desenvolvimento descentralizado das cidades, ressaltando a grande contribuição e 

importância que eficientes tomadas de decisão do setor público municipal 

incrementam na melhoria de qualidade de vida daquela sociedade.  

  O contexto de nosso estudo é a cidade de Franca-SP, entretanto a 

proposta do trabalho se estende, em termos genéricos de motivação, às gestões 

públicas municipais das mais diversas características, pois a busca por ferramentas 

de apoio à gestão deve ser constante, tendo em vista a crescente e quase que 

absoluta urbanização, a célere dinâmica da globalização político-administrativa e suas 

demandas, e a evolução tecnológica dos tempos atuais.  

 De acordo com os propósitos da pesquisa, em nenhum momento houve 

comparação da cidade de Franca e outras cidades quanto a índices e experiências de 

desenvolvimento local. Esta tarefa tem se mostrado superficial e sem embasamentos 

técnico-científicos suficientes para fazê-lo, fruto de uma crise criada pelo excesso de 

adjetivos que o conceito de desenvolvimento obteve ao longo de sua carreira. E, 

ainda, diversos são os índices oficiais ou não, acadêmicos ou não, comerciais ou não, 
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que atribuem notas e valores a cada parâmetro classificatório de uma cidade quanto 

ao seu grau de desenvolvimento socioeconômico.  

 

O tema do desenvolvimento local não é apenas controverso em termos 
conceituais, mas também metodológico. Assim colocado, tentativas de avaliar 
ou medir o desenvolvimento econômico produzido pelas intervenções locais 
tornam-se uma tarefa, no mínimo, difícil (MALUF, 2000).  

 

 O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apresenta e 

fornece atualmente índices e parâmetros que podem ser trabalhados a fim de 

comparações (referências) entre cidades, entretanto defasados em mais de 10 anos. 

Da mesma forma, o Atlas Brasil, um produto da parceria entre o Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA) e a Fundação João Pinheiro (FJP), utiliza indicadores do RADAR IDHM: um 

estudo baseado na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua (PNAD), do 

próprio IBGE, não diferente, com defasagem temporal significativa e com objeto de 

análise praticamente restrito a informações conjunturais trimestrais sobre a força de 

trabalho em âmbito nacional. Por outro lado, há uma grande oferta de indicadores por 

empresas privadas ou órgãos não governamentais que utilizam métodos próprios de 

mensuração e qualificação, diferentes entre si, e especializados em suas 

segmentações de atuação ou interesse.    

 O teor propositivo, como objetivo secundário deste trabalho, permite que 

não haja categorização, classificação, comparação e nem exibição de índices de 

desenvolvimento socioeconômico local. Uma vez que o principal objetivo do trabalho 

é propor e qualificar as demandas de soluções tecnológicas pelos principais agentes 

administradores municipais para melhor entendimento e atendimento aos munícipes.  

 Em consequência, o uso dos SI e das TIC´s poderá fornecer, em um 

futuro, índices intrínsecos a Franca, podendo a mensuração de desenvolvimento ser 

feita com dados gerados pela própria cidade. Um olhar de si e para si. Onde estamos, 

onde queremos chegar? O uso de tecnologias na administração de uma cidade é 

capaz de produzir frutos diversos, pois as informações (conhecimento) que os 

sistemas inteligentes ofertam, e a forma organizada e contextualizada com que são 

apresentadas permite que os gestores e os munícipes “revisitem” seu território. Ou 

seja, que além dos propósitos gerenciais específicos para o qual foram criados, é 

possível traçar um paronama geral, histórico e atual, fornecendo uma visão de toda 
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aquela localidade. Indicando a necessidade ou não de uma reestruturação nas mais 

diversas bases da dinâmica social e econômica.  

 

Na era do conhecimento, portanto, as cidades são idealizadas para encorajar 
a produção e a circulação de conhecimento em um ambiente humano 
ecologicamente conservado, economicamente seguro, socialmente justo e 
bem governado (YIGITCANLAR, 2011).  

 

 Sob essa ótica, de revisitar o território e traçar estratégias em busca do 

avanço dual em desenvolvimento econômico e social através da informação e do 

conhecimento, surgiu o conceito de Desenvolvimento Urbano Baseado em 

Conhecimento – DUBC (Knowledge-based Urban Development – KBUD), que articula 

quatro domínios de desenvolvimento baseado no conhecimento (econômico, social, 

espacial e institucional).  

 Tendo surgido na agenda de planejamento urbano durante os últimos 

anos do século XX (YIGITCANLAR, 2011), o DUBC aborda e destaca o papel central 

do conhecimento local (endógeno), relacionando os domínios econômico, social, 

espacial e institucional, como direcionador do desenvolvimento das cidades 

(CARRILLO et al., 2014). Como relataram Michelam, Cortese e Yigitcanlar (2020), 

“nas últimas duas décadas, o DUBC tornou-se uma política prevalente para cidades e 

regiões que buscam aumentar sua competitividade, atualizar infraestruturas, atrair e 

reter investimentos e talento, e melhorar a qualidade de vida urbana”.  

 

O DUBC, na verdade, é um processo de transformação multidimensional que 
busca compreender e desenvolver a cidade de uma perspectiva de valor 
social coletivo e integrado, onde todos os aspectos relevantes para uma vida 
urbana viável e equilibrada, incluindo as dimensões ambiental, econômica e 
social da sustentabilidade, são devidamente considerados (CARRILLO et al., 
2014). 

 

 A dinâmica cíclica e interdependente dos quatro domínios previstos 

nesta moderna conceituação de Desenvolvimento Urbano, foi relacionada por 

Michelam, Cortese e Yigitcanlar (2020), conforme Figura 2. 
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Figura 2 - Mapa DUBC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Michelam et al. (2020)  

 

 O Desenvolvimento Urbano Baseado no Conhecimento (DUBC) pode 

ser considerado um arranjo ocorrido em resposta à necessidade de inserção dos 

elementos-chave do desenvolvimento no mundo informacional e inteligente.  

 Numa síntese descritiva da Figura 2, a persperctiva do Desenvolvimento 

Econômico, no contexto DUBC, prevê que a qualidade econômica e a produção de 

prosperidade são frutos do estreito relacionamento com o Conhecimento 

(informação).  

 O Desenvolvimento Sociocultural reflete a relação de obtenção do 

Conhecimento com as liberdades e capacidades dos cidadãos.  

 O território, fisicamente observado, somente será sustentável no 

contexto ambiental e oferecerá qualidade de vida do lugar (cidades) se a dimensão 

Desenvolvimento Espacial for gerida por tecnologias inteligentes e interligadas aos 

diversos outros sistemas. O grande fluxo de pessoas e as demandas crescentes de 
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produção industrial (consumo) geram enormes demandas ambientais. Inviável gerir 

sem tecnologia e conhecimento (informação), dado o grande volume territorial e 

populacional.  

 Por fim, a dimensão do Desenvolvimento Institucional relaciona o 

engajamento dos conjuntos das políticas públicas e tecnologia (informação de 

qualidade) como facilitadores do Desenvolvimento Urbano.  

 As cidades interessadas em promover Desenvolvimento Urbano 

baseado em Conhecimento devem imediatamente apoderar-se dele, através de 

informações úteis, organizadas, contextualizadas, processadas e devidamente 

armazenadas. Isso é possível com ajuda das tecnologias e sistemas de informação.  

 Além das soluções de tecnologia para a administração municipal de 

problemas cotidianos, de assistência à população e de serviços públicos, a tecnologia 

também deve ser usada para estretégias e planejamento a longo prazo, podendo, 

assim, ser útil como ferramenta de Desenvolvimento Urbano. Também utiliza-se muito 

o conceito de DUBC e suas aplicações, relacionando-o ao conceito e premissas de 

Cidades Inteligentes, o qual interage diretamente com o tema desta pesquisa; mesmo 

não sendo o objetivo explorar o assunto, o tema está mundialmente em voga.  

 Por fim, é razoável que o uso das tecnologias e inteligência seja capaz 

de alcançar dois objetivos, simultaneamente, de hoje e do futuro, atendendendo as 

demandas de gestão eficiente do cotidiano nos serviços públicos e melhoria da 

qualidade de vida, assim como a máxima de proteger e planejar melhores condições 

para as futuras gerações.   

 Este pesquisador optou por utilizar o conceito de Desenvolvimento 

Urbano em sua evolução, baseado em conhecimento, o DUBC, que melhor atende 

aos modernos propósitos contextuais do trabalho.  

 

2.2 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (SI), TECNOLOGIAS DA COMUNICAÇÃO E 
      INFORMAÇÃO (TIC’S) E O DESENVOLVIMENTO LOCAL 

 

 Os Sistemas de Informação (SI) e as Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC’s) podem oferecer importantes alternativas de apoio aos gestores 

municipais, através de dados e informações reunidos, tratados e contextualizados, por 

vezes selecionados a temas específicos, a critério dos usuários. Usuários estes que, 

no contexto deste trabalho, estão integrados a equipes (gestores) que, em seu 
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coletivo, empenham-se em formar um capital intelectual satisfatório, profícuo e 

personalizado para o desempenho das atividades de gestão pública com uso das 

tecnologias. Isso reporta à importância da capacitação ao implementarem-se novas 

tecnologias, assim como sugere, indiretamente, que a admissão e a seleção dos 

servidores públicos tenham como um dos requisitos conhecimentos básicos, 

medianos ou avançados nas disciplinas de informática, a depender da função que 

ocuparão.  

 Muitos problemas de uma cidade, como, por exemplo, a prestação de 

serviços públicos, envolvem um volume gigantesco de detalhes e peculiaridades para 

todos os envolvidos, sejam eles gestores, empresários, fornecedores, cidadãos e 

qualquer outro interessado, inclusive nas relações institucionais conjuntas de Estado 

e Federação junto ao Município.  

 Em suas definições, os Sistemas de Informação (SI) e as Tecnologias 

de Comunicação e Informação (TIC’s) foram conceituados separadamente por 

simples questão temporal; um, não necessariamente em seu tempo, provia do uso 

massivo de computadores, aproximadando-se muito de um conceito quanto a um 

processo organizacional; já a segunda são ferramentas tecnológicas que se utilizam 

do processamento digital, exclusivamente computacional. Entretanto a utilização e 

definição nos tempos atuais mesclam esses conceitos, que por vezes os tornam uma 

só solução em prol do usuário.  

 Os Sistemas de Informação (SI) coletam, processam, armazenam, 

analisam e disseminam informações com determinado objetivo. Incluem entradas, 

processamento e saídas. Podem ser formais ou informais. Baseados em 

computadores ou não (TURBAN; MCLEAN; WETHERBE, 1996). Os Sistemas de 

Informação são fluxos que configuram, dando corpo ao contexto da questão-

problema, e alimentam a tomada de decisão. São atividades alinhadas ao mesmo 

propósito, seja ele qual for, mas com objetivo de melhorar o processo de gestão da 

informação. A figura 3, abaixo, demonstra de forma resumida e teórica o fluxo do 

conceito origem deste processo. 
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Figura 3 - Fluxo – Sistemas de Informação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

 Os Sistemas de Informação correspondem ao processamento de um 

conjunto de elementos inter-relacionados entre si para atingir um resultado e, para tal, 

é necessário transformar as entradas em saídas úteis, usando-se a retroalimentação 

como ferramenta incremental. No contexto deste trabalho, os Sistemas de Informação 

têm como núcleo central a informação e, como finalidade, a sua decisão em gestão.  

 A Gestão Pública Municipal enfrenta desafios escaláveis em sua 

operação cotidiana, pois atua com volumes gigantescos de informações para definir 

suas estratégias, políticas públicas, projetos e transformações. Face a isso, o uso de 

Sistemas de Informações (SI) é um modelo público de gestão que deve ser aliado a 

ferramentas e inovações tecnológicas modernas, oferecidas pelas Tecnologias de 

Comunicação e Informação (TIC’s).  

  As TIC’s são um conjunto de tecnologias e ferramentas que têm um 

papel fundamental para o desenvolvimento, assim como impactam e influenciam nas 

mais diversas faces sociais; de modo geral, isso é nítido ao observarmos os modelos 

de crescimento dos EUA, Japão e de grande parte dos países do Oeste Europeu. De 

acordo com Lopes (2009, p. 1000), as capacidades tecnológicas e de 

desenvolvimento regional influenciam-se reciprocamente: a um padrão elevado 

espacial de adoção de novas tecnologias será de se esperar que correspondam novas 

atividades inovadoras, originando novas estruturas territoriais, através de instalação 

de empresas mais avançadas ou da restruturação das existentes, mais eficientes e 
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competitivas. Desta forma, a aplicação destas tecnologias na gestão pública municipal 

é pré-requisito para uma boa gestão, eficiente em seus deveres, e transparente nas 

suas obrigações. Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC´s) podem ser 

definidas como o conjunto total de tecnologias que permitem a produção, o acesso e 

a propagação de informações, assim como tecnologias que permitem a comunicação 

entre pessoas. Com a evolução tecnológica, surgiram novas tecnologias, que se 

propagaram pelo mundo como formas de difusão de conhecimento e facilitaram a 

comunicação entre as pessoas, independentemente de distâncias geográficas 

(RODRIGUES et al., 2014).  

 As TIC’s são utilizadas nas mais diversas áreas, como, por exemplo, nos 

comércios, instituições financeiras, nas escolas, nas indústrias e na agropecuária. 

Suas aplicações têm o objetivo de proporcionar a automação no processamento veloz 

das informações em grande escala, com a utilização de hardwares e softwares 

específicos para cada aplicação, garantindo, assim, a operacionalização da 

comunicação entre os usuários através de seus dados, e simplificando a forma dos 

seres humanos tratarem as informações para seu objetivo final, como, por exemplo, 

nas tomadas de decisões.  

 No contexto deste trabalho, as TIC’s contribuem de diversas maneiras 

para o desenvolvimento local, pois, segundo Pereira e Silva (2010):  

• viabilizam o crescimento econômico, mediante investimentos em 

tecnologias, crescimento do setor de TIC´s e impacto em outros 

setores; 

• proporcionam bem-estar social, por meio do aumento da 

competitividade, melhores oportunidades de negócio e maiores 

possibilidades de emprego; 

• oferecem qualidade de vida, por intermédio da aplicação das TIC’s na 

educação e na saúde; 

• promovem a melhoria dos serviços públicos oferecidos aos cidadãos 

e o aperfeiçoamento dos processos de tomada de decisão.  

• ampliam o exercício da cidadania, aumentando a interação entre 

cidadão e governo mediante canais mais rápidos e menos 

burocráticos de diálogo.  

 É razoável, observando-se as definições e assumindo-se os termos, que 
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as tecnologias realmente são pontos fortes na estimulação do desenvovilmento local, 

que todas as vertentes de uma localidade desenvolvida passam, ou são processadas, 

em sua gestão, pelo uso dessas ferramentas, softwares e hardwares. No destaque 

das tecnologias para o desenvolvimento local, Castells conclui:  

 

[...] o que deve ser guardado para o entendimento da relação entre tecnologia 
e a sociedade é que o papel do Estado, seja interrompendo, seja 
promovendo, seja liderando a inovação tecnológica, é um fator decisivo no 
processo geral, à medida que expressa e organiza as forças sociais 
dominantes em um espaço e uma época determinados. Em grande parte, a 
tecnologia expressa a habilidade de uma sociedade para impulsionar seu 
domínio tecnológico por intermédio de instituições sociais, inclusive o Estado. 
O processo histórico em que esse desenvolvimento de forças produtivas 
ocorre assinala as características da tecnologia e seus entrelaçamentos com 
as relações sociais (CASTELLS, 1999, p. 31). 

 

  Portanto, o desenvolvimento local deve ser planejado e executado não 

somente na visão dos gestores públicos quanto aos gargalos sistêmicos de suas 

pastas, ou melhor, essas questões-problema serão mais facilmente geridas sendo 

apoiadas pelo uso das tecnologias. Os gestores, enxergando a tecnologia como uma 

grande aliada em seu cotidiano, terão diversos benefícios, é provável que as respostas 

às demandas dos munícipes sejam melhor atendidas, em especial rumo à 

abrangência equânime de todos com seus direitos e liberdades.   

 

2.3 USO DE TECNOLOGIAS NA GESTÃO MUNICIPAL 

 

 As organizações, privadas ou públicas, são permeadas por decisões. Do 

ponto de vista mercadológico, tomar decisões mais acertadas passou a ser 

fundamental para sobrevivência e prosperidade. Já no contexto da administração 

pública, as tomadas de decisões impactam diretamente na qualidade de vida e no 

desenvolvimento daquela localidade ou região. 

 É razoável considerar que tomar decisões é o fim de um subprocesso 

antecedido por alguns elementos, entre outros, no contexto deste trabalho: dados, 

informações e conhecimentos. A fim de se criar base e reforçar argumentos é 

importante a conceituação de cada um destes elementos, para que se limitem os 

alcances sem restringir objetivos. Desta forma, conforme analisa Angeloni:  

 

Dado, informação e conhecimento são elementos fundamentais para a 
comunicação e a tomada de decisão nas organizações, mas seus 
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significados não são tão evidentes. Eles formam um sistema hierárquico de 
difícil delimitação. O que é um dado para um indivíduo pode ser informação 
e/ou conhecimento para outro (ANGELONI, 2003). 

 

 Dados são elementos brutos, por vezes heterogêneos e 

desestruturados. São, segundo Davenport (1998), “observações sobre o estado do 

mundo”. Assumem diversos formatos: imagens, palavras, números e símbolos que 

analisados diretamente não fornecem base sólida para análise e decisão. Informações 

são dados ou seu conjunto, organizados, estruturados, processados e 

contextualizados. Informações “são dados dotados de relevância e propósito”. 

Conhecimento é o processamento contextualizado das informações por alguém. o 

Conhecimento é a informação mais valiosa “ (...) é valiosa precisamente porque 

alguém deu à informação um contexto, um significado, uma interpretação (...)”. 

 Nesta nova era em que vivemos: a era informacional, as ferramentas 

geradoras de poder e riqueza são dados e informações, diferentemente precedida das 

eras da agricultura, indústria e tecnologia, onde a riqueza estava somente pautada no 

capital.  

 As cidades geram dados e informações cotidianos, milhares por 

segundo, de seus próprios sistemas informatizados, por mais antiquados que sejam. 

Os cidadãos são geradores permanentes de dados e informações em suas relações 

com as instituições, e, também, através de seus smartphones e seus hábitos de 

consumo, trabalho e lazer, por exemplo. Todos estes dados, se bem trabalhados e  

disponíveis no momento certo para a pessoa certa (gestor público), são capazes de 

formar um capital intangível gigantesco a serviço da comunidade e suas realizações.   

 Mas há problemas. Um estudo intitulado A Universe of Opportunities and 

Challenges, realizado pela consultoria norte-americana EMC Corporation, afirma 

através de prognósticos que o volume de dados gerados no mundo cresceu de 988 

Exabytes em 2010, para 40.000 Exabytes (ou 40 trilhões de Gigabytes) no ano de 

2020 (ÁVILA, 2017). Nesta observação é intuitivo propor que as capacidades de 

“armazenamento” e “processamento” devem ser levadas em consideração para 

qualquer modelo propositivo de ferramenta tecnológica.  

 A necessidade histórica da tomada de decisão, em seu fim, não se 

distingue tanto assim dos tempos atuais; a diferença é que hoje os volumes são 

gigantescos, a estratégia é obrigatória e a tecnologia a única solução. Os tomadores 

de decisões (gerentes, diretores, prefeitos, secretários, entre outros) precisam das 
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informações exatas, na hora certa, confiáveis, sintetizadas e na palma da mão.  

 O contexto deste trabalho é a administração pública e o uso da 

tecnologia na tomada de decisão como ferramenta de gestão, por isso a melhoria dos 

processos internos como sólidos resultados em busca da melhor qualidade de vida 

das pessoas. Neste sentido, podemos elencar de forma mais genérica, e 

contextualizado para a administração pública, em síntese, quais são alguns dos 

principais benefícios do uso das tecnologias e seus sistemas no apoio à gestão: 

• Unificação do Governo: o cidadão visualiza um ponto de contato com 

o governo, enquanto os gestores conseguem ter os processos 

centralizados; 

• Transparência: A automatização dos processos dificulta fraudes; 

• Produtividade: Otimização dos processos e consequente diminuição 

nos serviços manuais, resserviços e menor custo homem-hora 

trabalho para obtenção de informações; 

• Participação: Viés democrático e ferramentas facilitadoras da 

cidadania ativa; 

• Tomada de decisão: Decisões mais ágeis, seguras e técnicas, 

tornando os focos mais claros. 

  Inúmeros são os exemplos e relatos de implementação das TIC´s e suas 

ferramentas na gestão pública. Aqui, os exemplos citados servem para 

contextualização real do projeto, ou seja, sem caráter sugestivo de aplicação.   

 A Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde de Curitiba 

(FEAES), que, ainda em 2015, implementou por conceito de “cockpit de avião” um 

painel (dashboard) que permite a visualização de taxas de ocupação, relação de 

pacientes internados por setor e mapa cirúrgico do hospital. Neste caso o sistema é 

abastecido com os dados do Hospital do Idoso e do Serviço de Diagnóstico por 

Imagens das Unidades de Pronto Atendimento. O sistema de informação da entidade 

recebeu a indicação para o nível seis na certificação internacional em modelo de 

adoção do prontuário eletrônico do paciente, avaliada pela Himss (Healthcare 

Information and Management Systems Society), uma organização global e sem fins 

lucrativos, focada na melhoria dos procedimentos de saúde por meio da tecnologia da 

informação (PREFEITURA DE CURITIBA-PR, 2015). 

 Já na Prefeitura de Barão do Triunfo-RS, os dados fornecidos pelas 
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secretarias públicas são transformados em informações relevantes para que o gestor 

possa tomar as melhores decisões para o município. Neste caso, ferramentas 

tecnológicas e computacionais centralizam todas as informações do setor 

administrativo, tornando-as mais acessíveis e práticas. Evita-se, assim, que os 

secretários se desloquem até os servidores para consultas de receitas, custos, 

finanças ou solicitem extensas planilhas por e-mail. O próprio Secretário de 

Administração e Fazenda do Município relatou: “precisava de dois, até três dias para 

ter informações que hoje acesso com apenas um clique (...) tenho informações de 

quantas guias de pagamento foram impressas, quantas foram pagas, além de poder 

detalhar tudo isso” (DELTA – Gestão Pública, 2015). 

 Em 2009, na cidade de São Paulo-SP, a Prefeitura municipal implantou 

uma ferramenta de apoio tecnológico através do sistema Oracle, uma solução capaz 

de gerenciar todos os dados dos programas relacionados à área da Saúde, e, 

consequentemente, ser base para tomadas de decisões no planejamento estratégico. 

Neste caso, através de ferramentas diversas e integradas, são acompanhadas mais 

de 300 mil mães do Programa Mãe Paulistana, e controladas 2,1 milhões de receitas 

atendidas pelo Programa Gestão de Sistemas de Saúde e Remédio em Casa. A 

implementação tem como objetivo fazer com que as UBS´s passem a ter maior 

controle de todas as informações (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2009). 

 Em 2019, a Prefeitura de Vila Velha-ES adotou sistemas informatizados 

para tornar os processos públicos mais transparentes. Nesta aplicação, os objetivos 

foram viabilizar de forma rápida e eficiente o gerenciamento dos fluxos operacionais 

da Prefeitura, e, ainda, fazer com que o município passe a atender de forma eficaz os 

órgãos de controle externos no que se refere às normas de contabilidade pública 

(PREFEITURA DE VILA VELHA, 2019).  

 Durante um Seminário da Controladoria Geral do Município de Porto 

Alegre-RS, em 2021, foi apresentado o trabalho de implantação do Sistema de Custos 

na Secretaria Municipal da Fazenda, que traz a ideia de criar painéis 

(Indicadores e Dashboards) específicos de custos para suprir a necessidade de 

informação por parte dos gestores, com a utilização da ferramenta Power BI, da 

Microsoft. Durante o evento, o secretário Municipal da Fazenda destacou, “precisamos 

qualificar cada vez mais o gasto público, trabalhando com planejamento e gestão e 

otimizando processos para entregar melhores serviços com menores custos aos 

cidadãos” (PREFEITURA DE PORTO ALEGRE, 2021). 
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 O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) noticiou, em 2011, 

a implantação de um projeto capaz de transformar dados em informações úteis e 

confiáveis. Iniciado em 2010, o projeto propôs permitir que o TCE-PR elabore 

diagnósticos precisos sobre a gestão pública paranaense, nos âmbitos municipal e 

estadual, que embasem melhor o julgamento de contas e orientação aos gestores. 

Um de seus objetivos é o maior controle social dos gastos públicos, pois, segundo o 

presidente da instituição, “uma das metas da atual gestão é fazer com que o Tribunal 

seja um gerador de informação qualificada para si e a sociedade” (PREFEITURA DE 

MANOEL RIBAS, 2011). 

 Em 2018, a Prefeitura de Frederico Westphalen-RS recebeu o prêmio 

Projeto Inovador durante o 2º Congresso Gaúcho de Cidades Digitais, pelo uso de 

tecnologias da informação em sua gestão, apresentando como conseguiu melhorar o 

tratamento e gerenciamento dos dados da Secretaria Municipal da Fazenda, pois 

passaram a ser agrupados e analisados de forma integrada, reunindo diferentes bases 

de informações. Segundo a secretaria da Fazenda do Munícipio, “antes as 

informações ficavam dispersas e, muitas vezes, exigiam trabalho manual de vários 

colaboradores, demandando horas e horas de trabalho, o que tornava as operações 

mais lentas, além de empregar recursos humanos por muito tempo a trabalhos 

operacionais, quando poderiam estar executando tarefas mais estratégicas” 

(PREFEITURA DE FREDERICO WESTPHALEN, 2018). 

 A Prefeitura Municipal de Franca-SP, através do Instituto de Economia 

da Associação do Comércio e Indústria de Franca (IE-ACIF), em parceria com uma 

empresa privada, ministrou, em março de 2021, capacitação em Business Intelligence 

para diversas Unidades Administrativas do Executivo Municipal. A capacitação foi 

específica do software Power BI da Microsoft, com o objetivo de melhorar a 

organização dos dados do poder público (JORNAL DA FRANCA, 2021).   

 Do uso de Sistemas de Informação e TIC´s na administração pública, é 

possível encontrar diversos exemplos, uns com viés estritamente tributário-fiscal 

(arrecadatório), outros com objetivos únicos em uma ou outra área da gestão 

municipal, e alguns bastante abrangentes. Tudo de acordo com a necessidade e 

realidade de cada município ou unidade administrativa. 

  Mas a necessidade de implementação de sistemas informatizados 

avançados e seus benefícios é unânime. Ainda, segundo Filho et al. (2016), o uso das 

ferramentas de tecnologia da informação (TI) tem auxiliado na remodelação de 
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processos obsoletos, que apresentavam baixa eficiência em sua execução. A 

melhoria dos processos e da qualidade dos dados proporcionados pelo uso de 

sistemas, softwares e aplicativos possibilita aos gestores tomarem decisões mais 

precisas, que trazem retorno satisfatório para as instituições, uma vez que 

proporcionam melhor uso dos recursos financeiros e humanos disponíveis e 

delineamento de metas e estratégias mais adequadas aos patamares de excelência 

nos serviços prestados à população, que são amplamente exigidos pela sociedade no 

mundo atual. 

 Também não são raros exemplos das consequências, negativas, que a 

falta destes sistemas causam de impactos em diversos setores da sociedade. Em 

Franca, por exemplo, no ano de 2019, construtores protestaram contra a demora na 

liberação de projetos e também do “Habite-se”, e cobraram por parte da Secretaria de 

Planejamento Urbano mais agilidade nos processos administrativos. Segundo um dos 

organizadores do protesto, os pequenos construtores, engenheiros, arquitetos, 

pedreiros e eletricistas estavam sofrendo com a morosidade na liberação. Relatou que 

“nos últimos dias, o que recebíamos das atendentes era apenas que elas não 

poderiam assinar, sem justificativa. O setor da construção civil é uma engrenagem 

responsável por empregos, por vendas em lojas, por movimentar a economia, por isso 

é tão importante resolvermos a situação” (GCN, 2019).  

 A pandemia do coronavírus escancarou ainda mais a falta de 

digitalização e uso de tecnologias nas Prefeituras em todo o Brasil. Servidores em 

home office, sem acesso a documentos físicos onde costumam fazer suas consultas 

e despachos, gerando, assim, lacunas nos processos administrativos, e, em geral, 

com consequências diretas aos munícipes. População impedida de atendimento em 

alguma demanda relacionada à gestão municipal porque esse ou aquele 

departamento é majoritariamente “analógico”, e somente funciona com atendimento 

presencial. Os horários reduzidos nos atendimentos presenciais dos órgãos públicos 

fizeram com que filas quilométricas se formassem por cidadãos em busca do 

cumprimento de obrigações ou necessidades em alguma repartição. O setor escolar 

sofreu gravíssimas perdas por falta de estrutura tecnológica adequada para realização 

de aulas online. As constantes divergências nas estatísticas do número de leitos livres 

e ocupados, assim como, mais recentemente, no número de vacinados e não 

vacinados. Enfim, não é necessário aprofundamento no assunto para que tenhamos 

tal percepção, basta olhar nossas próprias rotinas nos anos de 2020 e 2021. Os 
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impactos negativos da falta de tecnologia aplicada à administração pública são 

latentes, e sentidos em todas as classes sociais, por todos os setores. Entretanto o 

impacto social traz consequências mais sensíveis às populações carentes e 

desassistidas.   

 Ainda em Franca, numa reportagem veiculada em 2021, foi noticiada a 

demora no tempo de abertura de uma empresa na cidade, ou seja, empreendedores 

e empresários que protocolavam pedidos de obtenção de um novo CNPJ teriam de 

esperar até 120 dias ou mais para consegui-lo. Segundo os fiscais, um dos principais 

motivos são os sistemas e equipamentos da instituição (GCN, 2021). Este é mais um 

exemplo de impacto com efeito dominó, pois novas empresas geram mais empregos, 

empregos geram renda, renda gera capacidade econômica nas famílias, que gera 

liberdade, evolução do cidadão que, por fim, agrega (ou não) maior qualidade de vida.   

 

2.4 POLÍTICAS PÚBLICAS E INSTITUCIONALIZAÇÃO DAS MEDIDAS  

 

 O contexto em que se desenvolvem as atividades da gestão pública é 

dinâmico, crescente e complexo. As relações entre os indivíduos, e destes com as 

empresas e instituições públicas, têm se intensificado em consequência da 

globalização e constante urbanização, e, ainda, os registros destas relações e destes 

compromissos são, a todo tempo, armazenados em todos os detalhes, fruto do 

surgimento e massificação da internet e das tecnologias de informação e 

comunicação. Este cenário exige, como consequência de tais modificações, as 

devidas adequações da estrutura organizacional pública como um todo. No âmbito 

local, descentralizadas e no topo de respostas, estão as novas necessidades de 

gestão, conforme afirmam Braga e Campanhol:  

 

Aos governos municipais compete-lhes a tarefa de articular a sociedade civil 
e, em conjunto, formularem propostas passíveis de serem implementadas 
através das políticas públicas. Todavia, o desafio maior relaciona-se ao 
desenvolvimento regional devido à imperiosa necessidade de maior 
articulação intra e intergovernos, requerida, especialmente no que concerne 
a uma política de investimentos (BRAGA E CAMPANHOL, 2008). 

 
 No simpósio internacional da Organização para a Cooperação e o 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), ocorrido em Paris no ano de 1996, os ministros 

da função pública dos países elencaram motivos à necessidade da reformulação do 

papel dos governos da seguinte forma: a mudança profunda e rápida do contexto 
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econômico e institucional, os problemas de complexidade crescente vinculados à 

globalização, que levam à necessidade de competir na economia mundial e à 

internacionalização de muitos assuntos que anteriormente eram preocupações 

domésticas, a diversificação das necessidades da sociedade, as novas tecnologias de 

comunicação e informação e o papel decisivo da mídia, a crescente participação dos 

usuários e grupos de pressão nos processos decisórios e a exigência de maior 

transparência e provisão de informação em todas as áreas de ação governamental. 

 As empresas privadas já perceberam as necessidades de uma rápida 

implementação de novas metodologias e técnicas de administração, do clássico 

planejamento organizacional, nas décadas de 50 e 60, ao uso de inteligência artificial 

na tomada de decisões, nos dias de hoje. Já no celeiro público da gestão e 

administração a resposta foi tardia, e ainda é, sendo que em algumas vertentes nem 

sequer houve modificações históricas significativas nas técnicas operacionais de 

administração pública. Ou seja, a gestão pública, na maioria das vezes, está um passo 

atrás, ou até dois, quanto à capacidade de respostas face a novas circunstâncias. Mas 

reflexões do tipo não devem ser consideradas no campo comparativo; afinal, conforme 

reflete Saraiva (ENAP, 2006): “A decisão política leva em conta variáveis que a 

decisão empresarial não considera”; reflexão neste sentido também foi feita por 

Wilson1, quando diz que “a administração governamental pode e deveria ser como a 

de empresas, porém ela não é empresa. É vida social orgânica”. 

 Ações governamentais e decisões de gestores públicos, em tese, visam 

atingir objetivos distintos daqueles preconizados por empresas privadas; então é 

importante ressaltar que o processo de administração daquilo que é público não 

possui uma racionalidade pura, as ações não são passíveis de ordens hierárquicas ou 

conselhos descolados de fatores políticos, financeiros, burocráticos e jurídicos. É 

incomparável a dinâmica empresarial do público e privado. Há dificuldades em 

racionalizar, padronizar, medir e agir nos processos públicos de gestão, distanciando, 

assim, seus efeitos retroalimentados de eficiência, transparência e cobertura.  

 Com a Constituição de 88, os municípios adquiriram a autonomia política 

através de sua própria lei orgânica em conjunto com outras leis e diretrizes. Entretanto, 

quanto à arrecadação e autonomia econômica, eles assumem diversos outros 

encargos e responsabilidades que antes eram dos Estados e da Federação, fazendo 

 
1 Thomas Woodrow Wilson foi um político e acadêmico americano que serviu como o 28º Presidente dos Estados 

  Unidos, de 1913 a 1921. 
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com que o frágil saldo na balança econômica entre receitas e despesas os faz 

continuar vinculados a programas federais e estaduais para realização de suas 

próprias políticas locais de atendimento às demandas do munícipe.  

 
Nas áreas tradicionalmente objeto de políticas públicas, como assistência 
social, meio ambiente, habitação, saneamento, produção agro-pecuária, 
abastecimento alimentar, educação, saúde, o município tem competência 
comum com a União e o Estado, a ser exercida com a cooperação dessas 
esferas de poder, pela transferência de recursos, ou pela cooperação técnica. 
Até hoje não regulamentadas, as fronteiras entre as esferas de poder 
permanecem indefinidas, resultando na superposição de atividades. 
Importante lembrar que o capítulo da Ordem Social da Constituição assegura, 
de forma clara, a participação da comunidade e a gestão democrática 
(TEIXEIRA, 2002).  

 
Atualmente, problemas relacionados ao meio-ambiente, mudanças 
climáticas, degradação das condições de vida nas cidades traduzida pelos 
fenômenos da informalidade crescente, exclusão (social, política, econômica, 
cultural, etc.), desemprego, subemprego, violência generalizada, falta de 
segurança, trânsito caótico, tráfico (armas, drogas, etc.), entre outros 
preocupantes e graves sintomas, constituem verdadeiro desafio para o poder 
público e para a sociedade civil. Diante do seu teor de complexidade, a terapia 
para o seu respectivo enfrentamento requer novas metodologias e 
tecnologias sociais, do mesmo modo que proclama por uma maior articulação 
entre as esferas públicas e a sociedade civil (BRAGA e CAMPANHOL, 2008). 

 

 Mas, afinal, o que são Políticas Públicas? Qual a sua relação com o 

desenvolvimento local? 

 Antes de definir “Políticas Públicas” é importante diferenciar sua relação 

recíproca com o termo “Política”. O termo solo Política tem um amplo conceito, está 

geralmente relativizado com Poder, em geral; já a Política Pública abarca o conceito 

de soluções específicas de como administrar, zelar e garantir o tratamento dos 

assuntos públicos (demandas específicas). As Políticas Públicas são ferramentas 

comuns da Política e das decisões de governo, e se tornaram, por vezes em seu pior 

viés, instrumentos para estabelecer vontades, vitórias e derrotas da situação e da 

oposição, fugindo de seu objetivo original.  

 A definição de “Política Pública” possui diversas vertentes e óticas, e, ao 

longo do tempo, vem sendo ressignificada. Antes, originado nos Estados Unidos em 

1930, com a finalidade de estudar as ações do governo, o conceito vem sofrendo 

diversas adaptações e adequações às décadas e seus contextos evolutivos da 

sociopolítica. Mas é razoável que qualquer Política Pública passe por fases e 

processos sociais, independentemente se a abordagem é acadêmica, teórica ou 

prática. Neste trabalho, o pequisador optou por uma definição moderna, abrangente e 
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se apropriando através de uma mescla de conceitos:  

 
[...] pode-se resumir política pública como o campo do conhecimento que 
busca ao mesmo tempo “colocar o governo em ação” e/ou analisar essa ação 
(variável independente) e, quando necessário, propor mudanças nos rumos 
ou cursos dessas ações (variável dependente). A formulação de políticas 
públicas constitui-se no estágio em que os governos democráticos traduzem 
seus propósitos e plataformas eleitorais em programas e ações para 
produção de resultados ou mudanças no mundo real (SOUZA, 2006, p. 26).  
 

 De forma geral, podemos estender tais raciocínios e ampliar a 

compreensão de que as Políticas Públicas são ações do governo que observam 

problemas e demandas específicas, envolvendo diversos atores e instituições na 

formulação de soluções e tomadas de decisão que se transformam em planos, 

projetos e programas. Mas, na prática, uma Política Pública somente é implementada 

e ganha corpo como resposta à sociedade se esta for tecnicamente eficiente, 

financeiramente tolerável e politicamente viável.  

 E, ainda, segundo Kingdon (1984 apud CAPELLA, 2006, p. 25), as 

Políticas Públicas possuem processos em conjunto: “O estabelecimento de uma 

agenda de políticas públicas; a consideração das alternativas para a formulação de 

políticas públicas, a partir das quais as escolhas serão realizadas; a escolha 

dominante entre o conjunto de alternativas disponíveis e, finalmente, a implementação 

da decisão”.  

 No contexto desta pesquisa, os atores envolvidos em debate, agenda, 

formulação e tomada de decisão das Políticas Públicas devem ter acesso a dados e 

informações isentos de vieses políticos e quaisquer tendências, para que a reflexão 

acerca da questão-problema seja o mais próxima da realidade e calcada no retorno 

de benefícios à sociedade. E um desses atores, não menos relevante, e, na visão 

deste pesquisador, o principal ator, é a sociedade, que deve ter acesso aos índices 

reais e às informações próprias daquela questão-problema, e até sugerindo e 

dialogando de forma direta e objetiva.  

 Do ponto de vista dos gestores públicos, formuladores iniciais de toda 

agenda de governo, a atenção e o monitoramento de índices, dados e informações 

são balizas essenciais nas decisões ou não da implementação de Políticas Públicas.  

 Em resumo, há um fluxo ora interdependente, ora interinfluente, na 

elaboração, implementação e análise de Políticas Públicas. Conforme abordou, em 

seu modelo, Kingdon:  
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Figura 4 - Modelo de Kingdon 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Capella (2006, p. 32), adaptada pelo autor  

 

 Observa-se na Figura 4 um modelo de “fluxo múltiplo” das Políticas 

Públicas, onde, no contexto deste trabalho, o primeiro fluxo (Fluxo de Problemas) é 

dependente do monitoramento e análise de dados e informações da questão-

problema, influenciando o repasse ao segundo fluxo (Fluxo de Soluções) para que os 

diversos atores debatam e identifiquem soluções. Já o terceiro fluxo (Fluxo Político), 

mais independente dos primeiros, mesmo assim é interinfluente, pois a força na 

apresentação de alternativas depende geralmente de viés e contexto político. Os três 

fluxos aparecem quando uma “janela” (Oportunidade de Mudança) é evidente a todos 

os atores envolvidos. Logo, uma questão-problema de um município entrará na 

Agenda ou a alterará, ou nem um nem outro, caso os três fluxos iniciais aconteçam e 

sejam favoráveis aos diversos atores. Com esta análise, percebe-se que o processo 

de construção de uma Agenda governamental é dinâmico e complexo.  

 As Políticas Públicas definem e orientam ações governamentais que 

consolidam, eliminam ou alteram o posicionamento do Estado frente aos problemas 

da coletividade. Logo, as Políticas Públicas, de cunho social ou não, exercem papel 

fundamental na definição de estratégias, na alocação de recursos, na distribuição de 

renda, na preparação futura daquele ambiente coletivo, na inclusão de valores, ou 

seja, contribuem fortemente para a melhoria de vida dos cidadãos e no 
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desenvolvimento local. Entretanto, uma Política Pública, para que sirva ao público de 

maneira constante, prática e eficaz, deve ser institucionalizada.  

 Institucionalizar uma Política Pública é tornar processos, práticas, 

metodologias, ações e organizações amplamente reconhecidos e aceitos pela 

comunidade e incorporados ao rol de ferramentas públicas com objetivo de facilitar, 

melhorar e alavancar a qualidade de vida daquelas pessoas em coletividade, dando-

lhes a mínima segurança de que, num futuro, aquelas ações se perpetuem, garantindo 

mais, ou pelo menos os mesmos resultados, às próximas gerações. E, ainda, é tornar 

habituais ações de interesse público, incorporá-las aos deveres e tarefas cotidianos 

dos gestores. Assim como a elaboração de Políticas Públicas, institucionalizá-las é 

fruto de um processo, conforme Mainwaring e Torcal (2005) relacionam em seus 

estudos, onde, na visão deles, o processo de institucionalização exige quatro 

dimensões: estabilidade, enraizamento, legitimidade e insubordinações particulares. 

Scott (1987, p. 492) destaca que institucionalização é incutir valores, criando a 

realidade para aquele contexto somado a adaptação para que a estrutura 

organizacional pública reaja ao interesse do que é público e suas demandas. Scott 

(2001) ainda define três pilares: Regulativo, Normativo e Cultural-Cognitivo acerca da 

legitimação na institucionalização de Políticas Públicas, como mostrado no Quadro 1.  
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Quadro 1 - Os três pilares segundo Scott (2001) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Scott (2001, p. 52), adaptado pelo autor 

 

 Os elementos de caráter regulador baseiam-se em Leis, Regras e 

Sanções implementadas formalmente em seu sentido mais amplo e obrigatório da 

gestão pública. Já os elementos normativos se sustentam na ancoragem da 

moralidade e daquilo que é certo fazer ao se governar. Por fim, o pilar cognitivo se 

alimenta da forma como os atores envolvidos inferem, interpretam e assimilam as 

necessidades em seu ambiente de gestão e de seus geridos.  

 Já quanto às componentes internas da institucionalização de uma 

Política Pública, sugere-se a reflexão de Machado, Sartori e Crubellate:  

 

A institucionalização pode ser compreendida por meio de um conjunto de 
componentes – ou etapas-chaves correspondentes à habitualização, 
objetivação e sedimentação, permeadas ou mediadas, elas próprias, por uma 
série de atributos vinculados às próprias organizações e seus atores sociais 
no exercício de sua capacidade de agência ou no simples esforço para 
elaboração de respostas estratégicas às pressões originadas daquele 
processo de institucionalização (MACHADO, SARTORI e CRUBELLATE, 
2017).  
 

 De acordo com Luckmann e Berger (1998, p. 78), a habitualização 

envolve a geração de “novos arranjos estruturais em resposta a problemas ou 

conjuntos de problemas específicos, como também a formalização de tais arranjos em 
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políticas e procedimentos”. Outro estágio, o de objetivação, segundo Tolbert e Zucker 

(1998), implica em certo grau de consenso social a respeito do valor da estrutura e a 

crescente adoção pelas instituições com base nesse consenso. A sedimentação, por 

fim, ainda segundo os autores, se apoia na continuidade histórica da estrutura e, 

especialmente, em sua sobrevivência pelas várias gerações de membros da 

organização (TOLBERT e ZUCKER, 1998).    

 

2.5 O MUNICÍPIO DE FRANCA: ESTRUTURA DA GESTÃO MUNICIPAL 

 

 O município é um modelo administrativo que foi transplantado de 

Portugal para o Brasil Colônia. Dessa forma, a autonomia municipal é grande 

aspiração dos povos locais, considerando suas formações históricas, culturais e 

geográficas. É fato que a centralização administrativa cria mecanismos de 

dependência e controle político-administrativo entre o município e o governo central, 

seja ele em qualquer contexto histórico. Segundo Nunes (2017), o que de fato se 

verificou na história do municipalismo brasileiro foi uma espécie de “efeito sanfona”, 

alternando momentos de maior abertura e de estreitamento aos anseios políticos 

municipais; neste particular, a criação de municípios. Se, por um lado, durante os 

governos denominados democráticos ocorreu maior número de emancipações 

distritais, por outro, a escassez na criação de municípios foi verificada durante os 

períodos de governos centralizadores e ditatoriais. Desse modo, no Brasil República, 

particularmente da Constituição de 1934 à de 1988, intercalaram-se períodos de 

centralização e descentralização política. E, ainda de acordo com Nunes (2017, p. 13), 

foi a Constituição Federal de 1988 que transferiu aos municípios brasileiros a mais 

ampla autonomia política de sua história, ao lhes conceder o status de ente federativo, 

além de lhes assegurar a transferência de outros impostos. Esta Constituição 

reconheceu o poder de auto-organização dos municípios e a reafirmação de um 

governo próprio, mediante o voto popular.   

 Atualmente, segundo o IBGE (2021), o Brasil possui 5.570 municípios, 

distribuídos em uma área territorial de aproximadamente 8,5 milhões de quilômetros 

quadrados, figurando entre os cinco maiores países em extensão territorial. 

 A gestão de uma cidade é feita pela administração pública. E o contexto 

deste trabalho é a melhoria dos processos internos de administração (gestão) do que 

é público, através da implementação de tecnologia. Logo, algumas explanações são 
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necessárias. Para  Amato  (1971),  a  administração  pública  é  a  parte manifesta de 

um governo e representa tanto suas relações com os órgãos legislativo e    judiciário    

quanto    o    conjunto    das    atividades    envolvidas    na    definição    e implementação 

de políticas públicas.  

 Não há mais em se falar na administração majoritariamente burocrática, 

em síntese, é notório que a evolução das organizações e da sociedade admitiram um 

novo conceito, a “administração gerencial”.  

 Moreira Neto (1998)2 aponta que a transição da administração 

burocrática clássica, herdada da tradição continental europeia, para a administração 

gerencial moderna, fortemente influenciada pela postura pragmática das 

megaempresas, desloca o foco de interesse administrativo do Estado para o cidadão.  

 O modelo de burocracia estatal, moroso e excessivamente centralizado, 

mais preocupado com regras do que com resultados, com organogramas inchados e 

gerador de ineficiência e desperdício, precisou ser reinventado (OSBORNE & 

GAEBLER, 1992)3.  

 Santos (2006 apud FILHO et al., 2016) relata que a administração 

gerencial surgiu na segunda metade do século XX, como alternativa de se 

desenvolverem meios capazes de enfrentar a crise fiscal do Estado, uma estratégia 

para reduzir custos visando tornar mais eficiente a administração dos serviços que 

eram de responsabilidade do Estado. Entre suas características principais está a visão 

voltada para o cidadão, buscando obter resultados valendo-se da descentralização, 

do incentivo à criatividade e à inovação.   

 Estudos apontam que, nessa vertente, surgiu a nova administração 

pública (NAP) ou a new public management que, conforme Osborne & Gaebler (1992 

apud FILHO, et al., 2016), “pressupõe aplicar nas organizações públicas os modelos 

de gestão originalmente oriundos da iniciativa privada e dos conceitos de 

administração estratégica, que são focados nos negócios empresariais e nos 

conceitos de empreendedorismo.  

 Refletem Filho et al. (2016), que o idealismo empresarial do contexto 

privado transportou-se para o setor público, em sinalização de que esses preceitos 

serviram de pressão às burocracias “para tornar as organizações públicas mais 

 
2 Disponível em: 

<http://www.camara.rj.gov.br/setores/proc/revistaproc/revproc1998/revdireito1998B/est_adminpublica.pdf> 
Acesso em: 4 set. 2022. 
3 Disponível em: <https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos11/31714432.pdf> Acesso em: 4 set. 2022. 
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responsivas para os cidadãos como clientes participativos”. 

 Estudos de Klering et al. apontam que, 

  

[...] o município integra a federação brasileira, conforme Arts. 1º e 18 da 
Constituição Federal (BRASIL, 1988), e possui autonomia político-
administrativa e financeira. Como ente da federação, o município tem 
crescido enormemente em importância tanto na oferta direta de bens e 
serviços públicos, quanto na promoção da cidadania, aperfeiçoando e 
acentuando as diferentes práticas de participação da sociedade na 
administração pública. Além desta dimensão política, o município tem 
também ocupado papel de destaque na promoção do desenvolvimento 
econômico e social das regiões, especialmente mediante a assunção de 
diferentes formas organizacionais, com ênfase para a formação de 
convênios, consórcios, programas, entre outras formas de atuação com forte 
orientação sistêmica (KLERING et al., 2011). 

 

 Ainda segundo Klering et al. (2011), os desafios impostos pela sociedade 

pós-moderna, diante da descentralização de poder gestacional federativo, exigem 

novos formatos de gestão, e ferramentas administrativas são necessárias e surgem a 

todo momento. E, assim, cresce a importância de cada unidade administrativa que 

integra o complexo modelo do aparelho administrativo municipal do executivo, os 

diretos (secretarias, departamentos) e os indiretos (autarquias, fundações).  

 Franca, município localizado na região nordeste do estado de São Paulo, 

fundado em 1805,  possui uma população estimada em 358.539 pessoas (IBGE, 2021) 

e uma área territorial de 605.679 quilômetros quadrados (IBGE, 2020). Além de ser 

reconhecida pela atuação no campo industrial coureiro-calçadista, a cidade também 

se destaca pela importante produção de café, e atualmente tem crescido também nos 

setores de confecção, vestuários e E-commerce. Hoje é considerada a 14a Região 

Administrativa do estado de São Paulo, contando com 23 municípios, como as cidades 

de Batatais, Ituverava, Orlândia, entre outras.   

 

Desde sua fundação, em 1805, Franca contou com vários segmentos que 
impulsionaram sua economia; são eles a criação de gado, a plantação de 
café, lapidação de diamantes, distribuição de sal, produção de calçados e 
construção civil. As principais atividades que sustentam a economia da 
cidade nos dias atuais estão nas áreas da agricultura (onde se destaca na 
cultura do café), da indústria (principalmente a fabricação de sapatos 
masculinos) e a construção civil, setor que vem crescendo consideravelmente 
nos últimos anos, não somente na cidade de Franca, mas em várias cidades 
do país, devido ao crescimento econômico global e aos incentivos 
governamentais (FERREIRA et al., 2013). 

 
No final da década de 80 e início de 90, a paisagem da cidade transformou-
se sobremaneira: aumentou o número de edifícios de grande porte, casas, 
restaurantes, supermercados, inaugurou seu Shopping Center com várias 
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lojas. Os bairros proliferaram rapidamente. As indústrias de calçados e os 
curtumes, antes espalhados desordenadamente pela cidade, ganharam o 
Distrito Industrial (BRAGA FILHO et al., 1999, p. 47).  
 
 

 Atualmente, segundo a Associação Comercial e Industrial de Franca 

(ACIF, 2022), a cidade possui mais de 52 mil empresários cadastrados nas bases da 

Receita Federal, nos mais diversos segmentos de atuação, com predomínio do setor 

de vestuários e serviços, muito provavelmente impulsionado pelas facilidades globais 

do E-commerce. Franca também se destaca regionalmente na grande quantidade de 

instituições de ensino e oferta de cursos, que, segundo a Prefeitura Municipal de 

Franca (2022), a cidade abriga renomadas instituições de ensino, dentre elas: UNESP 

(Universidade Estadual Paulista), Uni-FACEF (Centro Universitário Municipal de 

Franca), FDF (Faculdade de Direito de Franca), FATEC (Faculdade de Tecnologia Dr. 

Thomaz Novelino), e UNIFRAN (Universidade de Franca), além da presença do 

“Sistema S” (Senai, Sebrae, Sesi e Senac), que oferecem mais de 60 cursos entre 

formação técnica, graduação e pós-graduação. 

 Em toda essa diversidade econômica, faz-se necessário o olhar sobre 

as questões do desenvolvimento direcionado ao social, ao atendimento das básicas 

questões dos munícipes, naquilo que demanda o cidadão quanto aos serviços 

públicos e aos seus direitos e oportunidades mais básicas. É do arcabouço gerencial 

público da cidade que este trabalho trata e pretende lançar luz sobre as necessidades 

tecnológicas em apoio à gestão para retorno ao cidadão.  

   A Lei de nº 6.448, de 11 de outubro de 1977, hoje vigente, dispõe sobre 

a organização política e administrativa dos municípios dos territórios federais, e dá 

outras providências, inclusive na Seção II trata da Administração Municipal, da 

Autonomia e da Competência, diferenciando e atribuindo funções ao Legislativo e 

Executivo. Neste contexto de autonomia, o Prefeito Municipal (chefe do Executivo) é 

quem cria a equipe de governo municipal, delimita suas competências e define a 

estrutura organizacional, orientado por leis municipais. 

  Em resumo, quem exerce a função de gestor de um município é o 

prefeito, chefe do executivo, que, assessorado pelos secretários municipais, pratica 

atos de gestão na condução da administração dos negócios locais.   

 No  Quadro 2 é elencada a Organização das Unidades de Administração 

Municipal Direta, conforme Art.1º da Lei nº 7.854, de 10 de maio de 2013, da cidade 

de Franca-SP.  
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Quadro 2 - Unidades administrativas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Lei nº 7.854, adaptado pelo autor 

 

 Nesta pesquisa não foram nomeados os chefes de cada secretaria ou 

do executivo, pois a função pública e suas atribuições são independentes da 

personalidade física de quem as ocupa, de acordo com o legislado da impessoalidade, 

e sendo o pressuposto de que parte este pesquisador.  

 A contar, são 11 unidades administrativas que compõem a administração 

pública municipal de Franca, cada qual com suas competências gerais claramente 

definidas pela Lei nº 7.854, de 10 de maio de 2013, e transcritas no Apêndice A deste 

trabalho.  

 Assim como em qualquer município, as demandas da sociedade estão  

relacionadas com uma ou mais unidades administrativas; é então seu(s) dever(es) 

gerenciar os temas, priorizar demandas, monitorar situações, enfim, dar respostas à 

sociedade a qual ela administra. 
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3 RESULTADOS - ENTREVISTAS E DEMANDAS DOS GESTORES 
   PÚBLICOS DE FRANCA 

 

 Para realização da pesquisa, foram entrevistados 10 gestores chefes 

das 11 unidades administrativas do rol chamado de “administração direta” do 

município de Franca, com exceção do Procurador Geral do Município, que, por 

desencontros de agendas e a alta taxa de compromissos da pasta, não foi possível 

que a entrevista ocorresse. Entretanto, como substanciado em capítulos anteriores, o 

desenvolvimento local, em todas suas vertentes e olhares, aclama por um conjunto de 

temas, diferenciando-se em conceito e prática, do desenvolvimento puramente 

econômico, que se ancora única e exclusivamente nas questões econômicas de uma 

sociedade. Por este motivo, este pesquisador não categoriza este incoveniente como 

prejuízo aos resultados obtidos. 

 Pertinente, também, ressaltar que o Chefe do Executivo autorizou 

expressamente sua identificação como o entrevistado do gabinete do prefeito (G2). 

Assim, o autor da pesquisa optou por transcrever na íntegra suas respostas, por se 

tratar de função protagonista na implementação de políticas, por estar à frente da 

administração pública e por zelar pelas diretrizes orçamentárias, ainda que divergindo 

das metodologias aplicadas nas entrevistas dos outros gestores.   

 Somado à coleta de dados das 10 entrevistas do rol administrativo direto, 

e justificado pelo tema e o contexto quase todo orbitarem por Tecnologia e Informação, 

é cabível e indispensável que também fosse entrevistado o gestor do Departamento 

de Tecnologia do Município, e assim o foi.  

 A composição das unidades administrativas, conforme prevê a Lei nº 

7.854, de 10 de maio de 2013, e transcrita no Apêndice A deste trabalho, não coincide 

com as unidades criadas na atual gestão, pelo menos não em nomenclatura, o que 

também não prevê prejuízo aos resultados, uma vez que as competências se mantêm.  

 O quadro 3, abaixo, relaciona o tipo de questionário aplicado, conforme 

Apêndice C, o código de identificação, para despersonificação e a pasta que gere.  
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Quadro 3 - Gestores entrevistados da atual gestão  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

3.1 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – G1 
 

 No depoimento a respeito do grau tecnológico em que se encontra a 

gestão pública municipal, atualmente, quanto a ferramentas de informação e 

comunicação, o(a) entrevistado(a), além de responder a questão, contextualizou e 

justificou que, hoje, cerca de 90% dos atendimentos aos munícipes, quando eles 

fazem alguma solicitação à Prefeitura, são via telefone; e afirma que a maioria das 

aplicações são ineficazes, na atual gestão; e que, supostamente, também o eram nas 

gestões anteriores. Dedução esta decorrente da situação em que se encontrava a 

prefeitura no quesito tecnologia. Afirma o(a) entrevistado(a) que, atualmente, todos os 

prédios públicos onde funcionam as instituições da administração direta ou indireta 

possuem infraestrutura de fibra óptica diretamente interligadas: “elas podem se 

comunicar com nossa própria fibra, uma rede fantástica. Isso foi um avanço”. Outros 

exemplos apontam que a Secretaria de Administração e Recursos Humanos está 

100% informatizada, a Secretaria de Finanças está por volta de 95% de 

informatização; porém, alega que, no geral, a dificuldade está em conseguir colocar o 

cidadão em contato, para fazer consultas e interagir com a Prefeitura, porque faltam 
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recursos humanos e financeiros, visto que programar é demorado e exige 

qualificação. Alega que o atendimento ao público é uma das partes mais complicadas 

de seu departamento, com muitas variáveis, poucos recursos e quantidade restrita de 

pessoas capacitadas para o desempenho.  

 G1 enfatiza as limitações de seu setor, abordando a pandemia: “tivemos 

uma Lei Federal, a 173, que limitou mais ainda nossos recursos para T.I., foi uma 

questão de mão de obra e dinheiro bem complicada, pois os recursos deveriam ser 

voltados praticamente todos para enfrentamento prioritário”. Alega que os trabalhos 

em desenvolvimento tecnológico da atual gestão tornaram-se mais morosos, mas, por 

outro lado, conseguiram atender muito bem a quantificação e distribuição de cestas 

básicas durante a pandemia. Outro exemplo de sucesso apontado pelo entrevistado 

é o controle das filas de cirurgias eletivas, por exemplo de catarata; afirma estar tudo 

sob controle. Segundo ele, os problemas são de falta de pessoas qualificadas, 

programadores com bons conhecimentos, que preferem ir para empresas privadas, 

que oferecem salários mais atraentes; além da L.D.O., com suas metas 

orçamentárias. Cita, ainda, como mais um entrave, o FUNDEB, com suas verbas 

restritas para contratação e aquisição de materiais para escolas públicas. Outro 

problema, segundo G1, é que grande parte dos servidores, incluindo-se outras pastas 

e secretarias de uma forma geral, não se estimulam com treinamento e capacitação 

quanto a computadores e suas tecnologias, o que gera dúvidas e inseguranças ao 

utilizarem os aplicativos e softwares. Apesar das dificuldades, o(a) entrevistado(a) 

afirma que a administração está empenhada, inclusive recentemente adquiriu a 

licença do Power Bi da Microsoft; demonstra, no decorrer da entrevista, que reconhece 

a relevância da tecnologia na gestão e na ajuda da população, principalmente na 

criação de dashboards para os gestores, que, certamente, ajudará nas tomadas de 

decisão.  

 E, seguindo o modelo da entrevista semiestruturada qualitativa, onde a 

flexibilidade e a aleatoriedade fazem parte da técnica, o entrevistado continua 

discorrendo sobre o tema à sua vontade, sem ser interrompido ou guiado pelo 

entrevistador. Observa que a curva de aprendizado de profissionais do T.I. é longa: 

“não se forma alguém da noite para o dia, é preciso que o profissional esteja 

ambientado com os gargalos e necessidades dos gestores e do cidadão. As pastas 

são independentes quanto a contratação de serviços de tecnologia, então hoje nós 

temos diversos softwares, dos mais variados fornecedores e cada um com sua 
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especificidade”. Afirma que o ideal seria contratar uma empresa só, num trabalho a 

longo prazo; salienta que os aplicativos e softwares externos são padrão, algumas 

ferramentas se encaixam no caso de Franca, outras não; e que, ao término do contrato 

com as empresas, a prefeitura fica sem opção.  

 A segunda questão do roteiro de entrevista trata sobre a possibilidade 

de implementação de novas ferramentas, aplicativos e softwares; o entrevistado 

respondeu, contextualizando e dando exemplos. Diz acreditar que é possível 

implementá-las, e que seria de grande relevância que programadores 

desenvolvessem aplicativos e softwares de acordo com a demanda das secretarias e 

pastas, salientando que a equipe atual não tem número de funcionários suficiente para 

executar o trabalho, e não há empresa externa que faça isso personalizado. Declara, 

ainda, que vêm tomando providências para implementar programas necessários: 

  

[...] por exemplo, o Power Apps da Microsoft, que é “no code”, já possuímos, 
é uma ferramenta que cria aplicativos de forma mais rápida e fácil, usa sua 
própria linguagem, não precisamos escrever milhares de linhas de 
programação, vem muita coisa pronta;  mas mesmo assim, apesar de quase 
85% da gestão municipal hoje ser informatizada, fazer a comunicação com 
as demandas dos cidadãos é complicado, faltam recursos de tempo, gente e 
dinheiro (G1, 2022).  

 

 Segundo o(a) entrevistado(a), a Prefeitura tem infraestrutura de 

armazenamento e processamento suficiente para a utilização dos mais sofisticados 

aplicativos, inclusive de redes de fibra; que o difícil é programar e implementar de 

acordo com a necessidade de cada pasta, cada assunto, e ainda mais, envolver o 

cidadão nisso. São necessários bons e experientes técnicos na equipe; e diz que já 

existe pessoal excelente, mas é preciso um número maior, pois o volume de serviços 

é alto, inclusive os serviços de médio e longo prazo. Para esse(a) entrevistado(a), a 

prefeitura com esta gestão está no caminho certo, evoluindo bem na tecnologia, 

principalmente nas infraestruturas de hardware e comunicação, e que o prefeito é um 

grande entusiasta, pede muito, sempre cobra dos secretários que utilizem, pois ele 

sabe dos benefícios que a tecnologia pode prover aos cidadãos através de um gestão 

com respostas mais rápidas. Observa, ainda, que muitas pastas utilizam o “Metabase” 

para entender melhor os dados e informações do município, mas é algo que ainda não 

alcança a todos; além do empenho em melhorar e implementar, há o trabalho de 

manutenção do que já existe. “E informática não pode parar, a cidade para se a gente 

não ficar atento(a)”.  
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3.2 GABINETE DO PREFEITO – G2 

 
 Na entrevista feita no Gabinete do Prefeito, o próprio Chefe do Executivo 

discorreu a respeito do tema, respondendo todas as perguntas e fazendo suas 

colocações de forma livre. Num primeiro momento, conforme Roteiro de Entrevista 

Tipo B do Apêndice B, o Sr. Prefeito foi questionado a respeito do uso das tecnologias 

de comunicação e informação em seu cotidiano profissional, fazendo análises de 

dados e informações para tomadas de decisão.  

 

A tecnologia traz a possibilidade da gente fazer gestão, e com gestão você 
consegue oferecer serviços de qualidade pras pessoas. Por exemplo, você 
faz controle de estoque da merenda escolar usando tecnologia, T.I., e isso 
faz com que a qualidade e quantidade estejam mais próximas do ideal, 
praticamente não tem como dar errado, a gente tá vendo na tela o que 
acontece em tempo real, e se algo sai errado as providências e as 
responsabilizações acontecem de imediato. Mas o T.I. e toda sua tecnologia 
também traz a possibilidade de oferecer serviços à população diretamente, 
não somente para o gestor público; por exemplo, o cidadão entra no site da 
prefeitura de Franca e imprime seu boleto de ITBI, ele não precisa vir aqui... 
não precisa fazer pedido... pegar fila... Mesma coisa quando ele entra no site 
e pede a poda de uma árvore, ou mesmo quando ele entra no aplicativo, no 
caso o WhatsApp, e relata sobre um buraco na rua dele, a gente vai lá e 
conserta, não tem erro. Então você tá vendo, a gente usa de duas formas, 
pra uma ferramenta de gestão interna no intuito de monitoramento e tomada 
de decisão e para o relacionamento direto, ou melhor, a acessibilidade do 
cidadão aos seus serviços, direitos e obrigações. Tudo fica mais fácil. Mas a 
dificuldade disso tudo é fazer o cidadão ter acesso a tudo isso, cobrindo todas 
as pastas, todas as demandas e todas as secretarias.  
 
 
 

 Em dado momento da entrevista, após refletir sobra os benefícios que a 

tecnologia pode trazer a gestão pública, o entrevistado aborda algumas das 

dificuldades em implementar e operacionalizar as ferramentas. 

 
 
O problema não está na implementação, o grande problema é a criação, o 
desenvolvimento personalizado desses aplicativos e programas. E por quê? 
Porque não tem gente qualificada no serviço público pra este nível de 
aplicação, temos travas no tribunal de contas... porque tudo que é novo, a 
tendência dos tribunais de contas é manter dentro da “casinha”, dentro do 
que sempre foi feito... tudo que é mudança assusta e parece que é proibido. 
Olha, pra você ver, por exemplo, durante a pandemia foram permitidas várias 
coisas que se estivesse em situação normal a gente não conseguiria... olha 
a telemedicina, pode mas não pode, o próprio Conselho Regional de Medicina 
não consegue definir os limites do legal e ético, e como consequência 
ninguém legisla sobre isso de forma rápida e necessária... e pôde por causa 
da pandemia, e atendeu e resolveu e tá aí.. agora coloca esse uso massivo 
na prefeitura... começa a surgir um monte de travas juridicas, críticas, não 
aceitações... mas no setor privado, nos planos de saúde tá todo mundo 
usando e os pacientes aceitando, mas parece que ainda não tem 
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regulamentação sólida sobre isso... e aí, por exemplo, eu tenho médico... 
posso comprar um software... Metting... Streaming... qualquer coisa que já 
existe no mercado... mas não pode, não pode. Qual que é o problema? Qual 
que é o problema? A tecnologia é pra isso, mas o tribunal de contas e outros 
reguladores não deixam, pois acham errado um médico trabalhar da casa 
dele ou da clínica dele, seja lá onde for... mas pra mim o que importa é atender 
o cidadão e ele ficar satisfeito, resolver a dor dele, resolver o problema dele. 
Pô, eu faço reunião com diretor, gestor, promotor... tudo via web... qual que 
é o problema? Por que travar tanto assim as coisas? A Tecnologia precisa 
entrar de vez no ambiente público, isso é fato, tá gerando benefícios no 
privado, não tá? Então! A tecnologia veio pra facilitar nossa vida, ela não veio 
pra criar entrave... e facilitar principalmente... responder mais rápido e cobrir 
aquele que mais necessita, os mais carentes.  
Eu vi o governo do estado implementando um software de gestão que eles 
desenvolveram internamente, se não me engano a PRODESP desenvolveu 
pra eles, ali você põe custo, põe receita, diariamente... tudo informa pra lá... 
tudo informa o sistema... tudo informa eles... andamento de obra, andamento 
de pagamento... andamento de serviços em geral... ou seja, você tem o raio-
x inteiro da gestão, do dia a dia... Que que eu fiz? Pedi pra me mandarem na 
hora, preciso disso aí... mas faz 6 meses que eu pedi, agora que mandaram 
um documento pra confirmar que eu continuo querendo, tá vendo? É tudo 
moroso demais, até vindo do próprio governo do estado a gente tem entraves 
de prazo, custo e pessoal.  

 
 Na sequência, o entrevistado discorre sobre a sua necessidade 

profissional cotidiana de gestão, ou seja, relata sobre o que poderia ajudá-lo ainda 

mais nas suas tomadas de decisão enquanto Chefe do Executivo. Para este 

pesquisador, uma alternância na ordem das respostas, enquanto que ao Roteiro de 

Entrevista Tipo B do Apêndice B, não traz prejuízo aos resultados da pesquisa.  

 
Imagina se na minha sala eu tivesse uma grande tela com todos dados e 
informações de Franca sendo monitoradas em tempo real? Isso seria uma 
maravilha, eu poderia acompanhar todas as demandas, todas as secretarias, 
enxergar os gargalos, enxergar na hora os problemas mais críticos... tá 
vendo... seria uma coisa impressionante. Mas a criação e a manutenção disso 
é uma coisa muito volumosa no que diz respeito a mão de obra qualificada e 
a dinheiro público. Pois qualquer filtro, qualquer relatório, qualquer alteração 
ou implementação que é solicitada envolve um programador de pelo menos 
nível intermediário, e esse cara custa caro nos dias de hoje, ele não quer vir 
trabalhar na prefeitura porque lá fora ele ganha mais, muito mais... tá vendo? 
Uma coisa puxa a outra, e na tecnologia, se não tiver mão de obra em 
quantidade e qualidade, não se faz nada... aí ficam cuidando só da 
manutenção do que já existe, que pra falar a verdade, é um trabalho também 
gigantesco, cotidiano e caro. Pra comprar fora não tem jeito, os softwares são 
padrão, são standard... e eles não atendem a algumas especificações legais 
que tem no município. Por exemplo, um software... um aplicativo de 
edificações... de projeto... de obras... eu tenho um monte de leis de 
construção e obras aqui que não tem em outras cidades e vice-versa... aí 
entram os detalhes também de licitação... você não pode mudar o objeto da 
licitação, tem que reformular o edital, tem que comprar de novo e isso leva 
tempo, muito tempo, diante da velocidade no avanço das tecnologias. A gente 
acaba ficando pra trás, isso é fato. Então, assim, são situações jurídicas que 
não estão preparadas para o mundo virtual. São entraves que fogem ao 
nosso domínio, mas que impactam nas nossas atividades com gestor.   
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 Neste momento da entrevista, o entrevistado foi questionado a respeito 

da adoção de Políticas Públicas e institucionalização do uso de tecnologias da 

comunicação e informação na gestão pública municipal de Franca. 

 
Infelizmente política pública nao vai funcionar, não tem gente! O 
funcionamento do sistema público e de como podemos atuar com uma 
política pública não se enquadra nisso que estamos falando. Não tem, não 
vai ter dinheiro e não tem gente pra isso, é o que percebo. Então tem que 
partir da gente, dessa forma que estamos fazendo mesmo, infelizmente não 
funciona política pública pra isso. Não faz sentido. É tudo muito caro, o 
sistema é moroso, os entraves são gigantes, as instituições não conversam 
direito entre si. Não tem jeito, não vai funcionar. É tudo muito novo, é tudo 
muito difícil de medir, por exemplo, eu não sei quanto um programador 
produz, como meço a eficiência dele, se ele é capaz de produzir 10 ou mais 
programas por ano, ou depende do programa, essa disciplina programação é 
muito complexa, muito subjetiva quanto à forma de gerenciar esses 
programadores e esses departamentos. Médico, eu sei medir o quanto ele 
trabalha, eu sei de quantos médicos preciso pra população, exatamente 
quantos profissionais eu preciso pra lá, pro outro, pra cá, isso é mensurável, 
mas e programação? Como vamos medir isso pra saber quantos preciso 
contratar? No que temos aqui fazemos nosso melhor, eu insisto e cobro eles 
diariamente pra implantar tecnologias, mas parece que nunca é suficiente, 
gente e dinheiro. Professores eu sei, tá na sala de aula, fácil quantificar e 
qualificar. Advogado também, ele tem que cuidar dos prazos e dos processos, 
eu consigo medir, gerir e saber quantos precisamos na cidade. Primeiro eu 
preciso de alguém que me ensine e me mostre quanto essa turma é capaz 
de produzir, como contratar da melhor forma, como selecionar os melhores 
que aceitam salários menores que o mercado privado. Tá vendo? É difícil. 
Não é fácil não. Tecnologia tá aí, mas temos de saber primeiro a gerenciar, 
se não foge do controle e não resolve nada. Tem empresa privada que presta 
serviços aqui e eles têm em torno de 600 programadores, analistas... que 
trabalham na praia, em casa, no escritório... mas eles têm métricas, eles 
sabem gerenciar isso, é o negócio deles, então como eu implanto isso aqui 
no serviço público? Na cabeça de um servidor público?  
 
 

 O entrevistado também, com suas palavras, diferencia gestão pública de 

privada e elenca: cultura organizacional, diferença salarial e entraves jurídicos como 

fatores importantes na evolução do tema dentro da gestão pública. 

 
São coisas, ambientes corporativos, muito diferentes. São culturas diferentes, 
e salários que nunca se pode comparar. Mas mesmo assim, essas grandes 
empresas privadas levam 3... 4 meses pra fazerem alguma alteração que 
pedimos, aí você imagina eu fazer isso aqui, com meus analistas, quanto 
tempo isso vai demorar? Pra você ter uma base de como é dificil, como é 
travado, eu abri um edital pra contratar empresa de programação, foi um 
funcionário(a) meu do T.I. e fez uma denúncia no Ministério Público dizendo 
que estou jogando dinheiro fora porque ele(a) tem condição de fazer isso 
internamente, tá vendo? Aí eu perguntei pro Promotor(a), quanto tempo ele(a) 
leva pra fazer isso internamente, se for o prazo do edital ok, mas não é, não 
entregou nada, tudo parado. Quem perde somos nós, a população. Tá 
vendo? Não é fácil. Tem um monte de software no mercado, mas não 
totalmente especificado pra Prefeitura de Franca, e internamente não temos 
gente pra isso... então ficamos nessa situação. A falta de profissional é um 
grande problema, os bons são caros e vão pra iniciativa privada.   
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  Por fim, o entrevistado novamente relata de forma ampla, quais soluções 

tecnológicas, em sua visão, poderiam ser implementadas em seu gabiente e em suas 

secretarias para que beneficiassem os munícipes com a gestão, rumo ao 

desenvolvimento:  

 
Apesar de nós estarmos conversando a respeito de novas tecnologias a 
serem implementadas em auxílio à gestão e que isso impacte positivamente 
a vida do cidadão, é necessário um passo anterior, ou seja, tudo que tenho 
na web, seja via pc, notebook ou tablet, hoje eu preciso que essas 
ferramentas já existentes estejam também para o gestor e para o cidadão nos 
smartphones. Isso é essencial. Na época que estamos não podemos nos 
restringir somente ao acesso por equipamentos de mesa ou de maior porte, 
mesmo com sistemas implementados, eles deveriam estar todos, sem quase 
que nenhuma exceção, na palma da mão de todos. Isso é o futuro, já é 
realidade. Aqui na prefeitura, por exemplo, já avançamos bem no quesito 
tecnologia e informação, talvez não o necessário e o desejado, mas estamos 
no caminho, porém tem muita coisa que ainda necessita de um pc ou 
notebook para acessar, inclusive para o próprio cidadão usuário. Por 
exemplo, hoje eu tô andando aqui na rua e vejo um cidadão jogando lixo num 
terreno, eu preciso anotar placa de carro ou telefone, sei lá... mas ainda não 
é possível somente tirar o celular e registrar a ocorrência. Isso seria muito 
importante, pois a população nos ajuda demais, mas isso tem que ser em 
tempo real, com registro fotográfico, usando a localização do gps do próprio 
denunciante... é assim, entendeu?... tudo mais rápido, mais prático... esse é 
nosso desejo, mas eu preciso de gente e dinheiro pra fazer isso acontecer. 
Outra coisa, meu sonho imediato é que o tal do “protocolo” aqui da prefeitura 
não exista mais... o cara tem que sair da casa dele, pegar fila pra fazer, talvez 
um pedido ou coisa bem simples, e recebe um papel que chama protocolo... 
depois volta pra acompanhar... depois espera... depois vem de novo... não 
existe isso mais... tem que acabar com isso. E como acaba com isso? Com 
gente especializada e investimento de grande volume de dinheiro, diante da 
realidade. 
 
 
 

 No próximo trecho, entrevistado cita a importância do apoio de entes de 

inovação e tecnologia mantidos pela prefeitura ou a ela relacionados que, em sua 

visão, são fundamentais para o desenvolvimento de softwares personalizados para a 

gestão da cidade. E finaliza a entrevista relativizando a transparência na gestão 

pública ao uso de tecnologias.  

 
Mas pra tentar ajudar, nós estamos fazendo algumas alterações na nossa 
incubadora tecnológica para que ela dê o retorno esperado, pois precisamos 
de que os incubados efetivamente retornem beneficios à população, através 
de desenvolvimento de soluções para a prefeitura, para nossa gestão e para 
a cidade. E hoje isso não está acontecendo como deveria. O incubado pode 
vender pra quem ele quiser o que ele está desenvolvendo, mas primeiro ele 
precisa retornar e cumprir o compromisso dele com a cidade, que está 
bancando o starte da empresa dele. É uma via de mão dupla. Inclusive eu 
compro dele, não quero nada de graça, mas ele precisa fazer pensando 
também em Franca. 
Mas de uma forma geral, meu gabinete precisa de um sistema que unifique 
todas as informações, todos os dados, todos os índices, que é esse sistema 
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que estou buscando com o governo do estado, conforme falei anteriormente. 
Dessa forma, na minha mesa, com rapidez, com certeza de que tá certo 
aquele dado ali, eu tenho uma visão real do que está acontecendo hoje, o 
que aconteceu ontem, para planejar melhorias nesse setor, nessa demanda 
ou em qualquer caso que tenha a gestão da prefeitura. Na verdade é um 
sistema geral de gestão. Quero ter acesso a tudo, obras, pagamentos, 
tributos, merendas, vagas em escolas, almoxarifado, tudo que você imaginar 
que uma prefeitura é responsável. Mas hoje, como faço isso? Por 
amostragem, através de indicadores indiretos ou por relatórios criados pelos 
próprios secretários. Por exemplo, eu vou numas três escolas quaisquer, 
escolhidas de forma aleatória e vejo com meus olhos a qualidade e a 
quantidade daquilo, e principalmente como está sendo feito. Mas estes 
dados, estas informações já estão ali informatizados, o que precisa agora é 
juntar tudo, criar algoritmos para filtros, gráficos e de uma forma bem 
apresentável permitir que qualquer um acesse isso em tempo real. É a 
mesma necessidade de uma empresa privada, ver tudo o tempo todo, só 
mudam algumas regras, mas no fundo a real necessidade de gestão é 
idêntica: monitorar, supervisionar, quantificar, qualificar e tomar decisão 
baseado nisso tudo. Hoje fisicamente eu faço 4 visitas numa manhã por 
exemplo, se eu tivesse tudo isso informatizado e centralizado, eu faria 30 
análises por aqui só numa manhã. Muito melhor, mais eficiente, e as 
respostas aos cidadãos seriam planejadas, sem precisar entrar em 
desespero e tudo se tornar um gargalo de última hora, como é o caso que 
acontece algumas vezes, por falta de informação rápida, centralizada e 
filtrada para aquele assunto. No casos das obras, por exemplo, hoje, ainda é 
necessário que o cara envie um email solicitando o boleto do ITBI pra ele 
pagar... como assim? O cara quer pagar, remunerar a prefeitura, e a gente 
não consegue resolver isso rápido pra ele? Então a tecnologia precisa ser 
implementada para as duas coisas, para nossa gestão interna e tomada de 
decisão, e para que esta interface relacional com o público seja mais rápida, 
com menos erros e esteja disponível 24 horas por dia através de um 
aplicativo. Hoje meu gargalo é a interface com o público. Mais uma coisa, 
quanto mais gente eu tenho, gente que falo é população, frequentando os 
prédios públicos, é mais gasto pra prefeitura... é água, é limpeza... é 
cafezinho... é papel higiênico... é recepcionista... tá vendo?, uma coisa puxa 
a outra. Eu criei o diário oficial eletrônico e o site em que podemos publicar 
tudo, de graça, a hora que quiser, facilita demais, qualquer um pode acessar 
e ver tudo sobre a prefeitura. Mas para o gestor mal intencionado a tecnologia 
é complicada, porque a tecnologia só dá frutos e funciona se você alimentar 
ela com informações e dados. E se o gestor não quer alimentar ela porque os 
dados da gestão dele compromete? Ele reparte o que vai chegar ao público 
e o que não vai chegar. Então a tecnologia pra esse cara é complicada. Então 
você me pergunta, aquele prefeito está indo bem? Se ele ganhar prêmio de 
transparência na Controladoria Geral da União ele tá indo bem sim, porque 
ele tá pondo tudo no site e nos portais. Então a tecnologia só traz benefícios, 
mas pra quem quer fazer a coisa certa, justa, e trabalhar pra melhorar o 
desenvolvimento da nossa cidade.  

 

 
 As entrevistas nas secretarias subsequentes se deram com os(a) chefes 

das pastas, que, indagados(as) conforme Roteiro de Entrevista Tipo C do Apêndice 

B, discorreram sobre quais soluções para aplicativos, softwares ou tecnologias 

poderiam auxiliar em suas gestões na mitigação dos principais problemas das 

secretarias com retorno positivo ao munícipe. E também abordam problemas 

específicos de suas atividades cotidianas.  
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3.3 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL – G3 

 

 O(a) entrevistado(a) G3 discorreu a respeito da comunicação direta com 

os munícipes, sobre a forma de diálogo que utiliza, pois, segundo ele(a), é um dos 

principais problemas de sua pasta.  

 

[...] é a comunicação com os cidadãos, que por se tratar de algo que na 
maioria das vezes tem uma demanda por munícipes de baixa renda, baixa 
escolaridade.... eles por muitas vezes não entendem o funcionamento dos 
serviços, não têm acesso facilitado a tablets, smartphones ou 
computadores... [...] o nível de compreensão pelo cidadão de como as coisas 
funcionam na nossa secretaria é muito baixo (G3, 2022). 
 
   

 Neste sentido, o(a) entrevistado(a) G3 foi enfático(a) em relação à 

necessidade de criação de um FAQ; alega que seria a base inicial tecnológica, pois 

haveria um portal, aplicativo ou sistema que funcionasse de forma automatizada 

explicando e tirando todas as dúvidas dos munícipes quanto ao funcionamento da 

secretaria, seus direitos, suas obrigações, o passo a passo para qualquer solicitação, 

a conferência de cadastros, e assim por diante.   

 Também, se propôs o desenvolvimento de um software, via celular, para 

a comunicação e denúncia de pessoas vulneráveis em rua (moradores de rua, 

crianças e idosos), que, num fácil acesso e com possibilidade de registro fotográfico 

e com localização por georreferenciamento, qualquer cidadão pudesse comunicar 

diretamente à secretaria situações dessa natureza.  

 Finalmente, discutiu-se a proposta da criação de um ambiente virtual 

único, intuitivo e funcional, que, acessado pelo usuário-cidadão, facilitaria o seu 

cadastro nos mais diversos programas sociais e assistenciais, pois hoje, segundo o(a) 

entrevistado(a), cada programa tem seu banco de dados, as informações não se 

comunicam, e cada um deles tem seu grau de dificuldade e forma de operação 

diferentes, o que, para o cidadão, é confuso, e para os servidores e gestores é penoso.  

 

3.4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS – G4  

 

 Por se tratar de uma secretaria que, de acordo com o(a) entrevistado(a) 

G4, adiministra em sua maior parte assuntos internos relacionados aos próprios 

servidores da prefeitura, e também ao patrimônio, se difere significativamente quanto 
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à necessidade de comunicação e apoio ao munícipe, pois são poucos os casos em 

que há atendimento aos externos, exceção aos casos de processos seletivos, 

concursos públicos e suas convocações. Neste sentido, o(a) gestor(a) G4 sugere uma 

plataforma online própria para facilitar e otimizar as questões relacionadas a 

contratação de pessoal, em que o candidato terá todas as informações daquele 

processo na palma da mão, assim como a convocação, upload e download de 

documentos.  

 Quanto à gestão administrativa de patrimômio, o principal problema 

citado por G4 é o controle e monitoramento das frotas de veículos, consumo de 

combustível, manutenção, localização e rastreamento em tempo real daquele veículo. 

O que, segundo ele(a), está sendo resolvido pela contratação de empresa 

especializada privada nesta gestão.   

 De modo geral, de acordo com o(a) entrevistado(a), a sua secretaria é 

bem informatizada, e faz uso de tecnologias de ponta, e a define como suficiente para 

o desenvolvimento dos trabalhos cotidianos.  

 

3.5 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO – G5  
 

 Assim como os demais entrevistados, G5 recebeu por email, 

previamente, a entrevista, o Roteiro Tipo C. Então, no momento do encontro, ele(a) já 

dispunha de anotações com sugestões em lista, das necessidades de sua pasta. 

Brevemente relatou em tópicos:  

• Aplicativo para celular, ou ambiente virtual exclusivo, para o Parque de 

Exposições Fernando Costa; 

• Ferramenta online e com atualização em tempo real, com a listagem de 

todas as empresas operando em Franca;  

• Aplicativo para celular, ou ambiente virtual exclusivo, gerido pela 

prefeitura, de todas vagas de emprego disponíveis em Franca. 

 Sobre a primeira proposta, G5 afirma que, por se tratar de um espaço de 

cultura, lazer, e de importante uso público, a interação com o cidadão é fundamental 

para a secretaria, tanto para registros de ocorrências da infraestrutura, pois o 

ambiente é antigo e muito grande, quanto para divulgação da agenda de eventos, 

regras, horários de funcionamento e informações em geral. Pois, segundo ele(a), o 

Parque Fernando Costa é um espaço querido por todos, deve ser preservado e 
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efetivamente explorado pela população, pois lazer, descanso e cultura fazem parte do 

desenvolvimento das pessoas e da região.  

 Já na segunda sugestão, que diz respeito a uma listagem atualizada, 

online e real das empresas que funcionam em Franca, G5 expõe a importância de 

qualificar e quantificar os segmentos de atuação, localização e portes das empresas 

que geram renda, utilizam serviços públicos, geram empregos e movimentam a 

cidade. Segundo ele(a), hoje a prefeitura depende de outros órgãos não 

governamentais para obter estas informações, o que, por vezes, dificulta e atrasa 

políticas de desenvolvimento pensadas para essas empresas.  

 Da mesma forma, G5 propõe um ambiente virtual exclusivo para a 

divulgação e gestão das vagas de emprego no município. Pois isso, segundo ele(a), 

facilitaria a vida dos que estão em busca de emprego e permitiria um 

acompanhamento real da secretaria de desenvolvimento, permitindo a ela entender a 

situação de empregabilidade de Franca, quanto ao perfil de mão de obra solicitado 

pelas empresas, quanto ao tempo médio de contratação, rotatividade de mão de obra, 

e, principalmente, em relação à necessidade de qualificação do cidadão que requer 

uma vaga de emprego.  

 

3.6 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – G6  

 

 Foi apontado pelo(a) Gestor(a) G6 um único grande problema que 

requer urgentemente apoio das tecnologias, segundo ele(a): a gestão das creches e 

escolas, que, de acordo com o(a) entrevistado(a), é muito importante e urgente o 

desenvolvimento de um ambiente virtual exclusivo, também para smartphones, que 

envolvam os pais ou responsáveis na jornada estudantil, ou seja, uma plataforma de 

acompanhamento desde o período das matrículas até o egresso daquele ou daquela 

estudante. Entretanto, é indispensável, de acordo com G6, que esse aplicativo tenha 

no mínimo as seguintes funções: 

• Divulgação de vagas por creche/escola de toda a rede municipal, em 

tempo real; 

• Cadastro completo do(a) aluno(a), com opção de upload e downloads 

de documentos e modelos; 

• Login exclusivo dos pais e responsáveis, cujo ambiente contenha notas, 

frequência, advertências, agenda, comunicados e convocações; 
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• Chat em tempo real com a secretaria da creche/escola, com registro de 

históricos das conversas;  

• Canal de denúncias dos mais diversos méritos, na relação aluno(a)-pais-

escola. 

 Foi enfatizada por G6 a importância da comunicação com os pais e 

responsáveis; entretanto, que esta seja feita de forma não presencial, evitando assim 

desgastes na população e sobrecarga de atendimento na secretaria. E, ainda, com 

enfoque principal no melhor atendimento aos estudantes e seus responsáveis, e com 

a possibilidade de estreitamento da relação escola-família.  

 

3.7 SECRETARIA DE FINANÇAS – G7  
 

 Nesta entrevista, mais uma vez ficou evidente, conforme relatado pelo(a) 

Gestor(a) G7, a necessidade de um FAQ, ou seja, que é grande a quantidade de 

problemas na comunicação informativa com o cidadão. São excessivos telefonemas 

e visitas presenciais para tratativa de assuntos básicos, como, por exemplo: quais 

documentos são necessários para tal demanda, quais os valores de taxas e tributos, 

emissão de segundas vias, como proceder para conseguir licenças diversas, 

comprovantes e certidões. Há um grande desgaste dos servidores atendentes, um 

uso repetido das mesmas explicações para diferentes munícipes, e, principalmente, a 

falta de uma metodologia digital de “acompanhamento” daquela solicitação a fim de 

que se cumpram e se aguardem os prazos vigentes.  

 Outra proposta sugerida por G7 é a notificação automática, por sms, 

email ou Whatsapp, para que o cidadão seja avisado das datas de pagamentos 

específicas de cada tributo, de lembretes em geral da pasta e de convocações para 

determinadas ações que necessitem de sua presença na secretaria; desta forma, 

segundo o(a) entrevistado(a), evitaria confusões, esquecimentos e desinformação.  

 
3.8 SECRETARIA DA SAÚDE – G8  
 

 Durante a entrevista foi sugerido pelo(a) entrevistado(a) G8 um aplicativo 

de celular, que também funcione nas versões web, exclusivo da secretaria da saúde, 

com diversos ambientes e assuntos relacionados à pasta.  

 A principal necessidade que G8 expôs relaciona-se à criação de um 
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FAQ, pois, segundo ele(a), o sistema de saúde é muito complexo e dinâmico. Por este 

motivo surgem centenas das mesmas dúvidas questionadas por milhares de 

diferentes usuários, o que causa sobrecarga no atendimento e baixa eficiência no 

entendimento por parte do usuário, quanto aos procedimentos e protocolos a serem 

seguidos. Um ambiente autoexplicativo seria o ideal, atualizado diariamente, de 

acordo com a realidade daquele momento, que é muito sazonal, explicou G8.  

 Em outro sentido, mas também envolvendo diretamente o usuário-

cidadão, o(a) entrevistado(a) propõe monitoramento de filas nas mais diferentes 

instituições: UBS’s, UPA’s, Pronto Socorro e NGA. A fim de que o paciente, ou melhor, 

o usuário, se programe e fique ciente do tempo de espera de cada uma dessas 

unidades, e, assim, faça a melhor escolha de seu atendimento sem enfrentar 

situações de estresse e diminuindo a sobrecarga do sistema.  

 Por fim, G8 sugere a criação de uma carteira de vacinação digital com 

todo o gerenciamento feito por aplicativo de celular, justificando que a medida 

diminuirá o uso de papel, fazendo com que todo o histórico de cada cidadão fique 

armazenado em um banco de dados da própria prefeitura, permitindo alertas e 

notificações personalizadas, e, ainda, essa medida facilitaria o planejamento de 

quantidades e as ações dos órgãos fiscalizadores e dos programas de vacinação.  

 
3.9 SECRETARIA DE SEGURANÇA – G9  
 

 Novamente, assim como alguns dos(as) outros(as) gestores(as) 

entrevistados, G9 inicialmente propôs a criação de um FAQ detalhadamente criado 

para tirar as dúvidas dos munícipes quanto ao funcionamento da Secretaria de 

Segurança, ou seja, para que fique claro ao cidadão quais são seus direitos, seus 

deveres, os prazos de solicitações, os procedimentos padrão da secretaria, enfim, o 

passo a passo para que o atendimento ao cidadão ocorra da forma mais rápida, sem 

erros documentais e cumprindo as legislações e diretrizes.  

 Numa perspectiva geral, G9 elencou alguns temas que através do uso 

de tecnologia poderiam auxiliar na relação do cidadão com sua disciplina em gestão:  

• Denúncias e informações de semáforos e sinalização de trânsito; 

• Gestão de notificações e multas de trânsito; 

• Gestão dos procedimentos de liberação e informações a respeito dos 

veículos de transporte coletivo; 



64  

• Gestão do cartão do idoso e do deficiente. 

 Segundo o(a) entrevistado(a), hoje, estes procedimentos são feitos por 

email, por atendimento presencial, por Whatsapp ou através de ferramentas obsoletas 

de comunicação, inviabilizando padrões de trabalho e, por vezes, deixando de atender 

o cidadão de uma forma mais célere.   

   

3.10 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE – G10  
 

 Durante a entrevista, foram citadas propostas de construção de 

softwares para agilizar os processos de prestação de serviços de construção, de 

reforma e de conservação de equipamentos públicos municipais. Assim, os munícipes 

podem solicitar e, posteriormente, acompanhar a situação do pedido realizado.  

 Também, propôs-se a construção de um software para apoiar a 

solicitação e o acompanhamento pelo munícipe de diagnósticos, de projetos e de 

estudos voltados para a conservação da infraestrutura do Município. 

 Finalmente, discutiu-se a proposta de se criar uma solução na forma de 

software para celular, para que o munícipe pudesse registrar, através de fotos e 

observações textuais, ocorrências ou denúnicas ambientais dos seguintes tipos: 

• Descarte irregular de resíduos; 

• Desmatamento; 

• Loteamento irregular; 

• Uso indevido de área pública; 

• Maus tratos contra animais; 

• Abandono de animais. 

 Esta denúncia poderia chegar até a polícia civil, automaticamente, e 

também por meio de site web, a equipe da polícia civil criaria um número de denúncia, 

e também protocolo de atendimento que pudesse chegar até o aplicativo do munícipe. 

Quando da resolução da denúncia por parte das autoridades competentes, como 

ministério público e polícia militar, para citar alguns, a polícia civil informaria o 

munícipe através também dos softwares propostos.  

 Tal proposta de solução mostra possibilidades de empoderamento do 

cidadão de modo a criar uma cidade que traga mais bem-estar e qualidade de vida 

para quem ali mora. 
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3.11 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – G11  

   

 O início da entrevista se deu com um discurso breve mas enfático pelo(a) 

entrevistado(a) G11 em relação à importância do uso do georreferenciamento e 

geoprocessamento no município, principalmente na Secretaria de Infraestrutura, que, 

segundo ele(a), traz grandes benefícios, como por exemplo: localização e status das 

milhares de áreas em tempo real, padronização na identificação em coordenadas 

geográficas, mitigação de erros em medidas e taxação sobre elas, itens estes que são 

ferramentas de consulta aos servidores, construtores e proprietários, entre outras.  

 Quanto ao uso massivo de tecnologias e sistemas de informação em sua 

pasta, G11 listou o que, na visão dele, são gargalos que impedem um melhor 

atendimento ao público e torna algumas atividades dos seus subordinados onerosas 

e mais complexas do que deveriam ser:  

• Ocorrência de materiais e resíduos de construção em vias públicas ou 

em locais não destinados corretamente; 

• Fiscalização de obras irregulares; 

• Ruídos e perturbação de obras em dias e horários proibidos por lei; 

• Manutenção e construção de estradas em zonas rurais; 

• Todo o processo documental de uma obra digitalizado, do início ao fim, 

até as certidões e habite-se; 

• Monitoramento de áreas verdes públicas; 

• Monitoramento de áreas de lazer públicas. 

 Segundo G11, todas estas atividades desempenhadas, hoje, são feitas 

de formas ultrapassadas de comunicação e informação, gerando um duplo prejuízo, 

para os cidadãos e para a gestão pública, pois criam-se entraves rumo a um 

desenvolvimento mais acelerado da cidade.  

 

 

 

 
 
 

 



66  

4 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  Este capítulo, referente à conclusão do trabalho, discute os resultados 

obtidos, juntamente com as considerações baseadas nas informações provenientes 

do estudo bibliográfico, alinhados aos objetivos principal e secundários. Também 

apresenta as considerações finais do pesquisador, buscando contribuir para reflexões 

sobre o tema e para o desenvolvimento de futuros trabalhos.  

 Pode-se inferir que a aplicação de Sistemas de Informação (SI’s) aliados 

às Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC’s) na gestão pública traz 

benefícios significativos para a população; por um lado atende a irreversível demanda 

de digitalização dos serviços públicos, natural do contexto mundial nas vidas privadas, 

por outro é capaz de prover praticidade, eficiência operacional e transparência dos 

governos. No entanto, este trabalho vai além, se propõe a relacionar, através de uma 

pesquisa exploratória, a implementação de ferramentas tecnológicas na gestão 

pública municipal de Franca, com desenvolvimento local e urbano, sob o ponto de 

vista do gestor.  

 O presente trabalho teve como objetivo principal propor um conjunto de 

soluções, através de softwares que possam melhorar o processo atual de coleta, 

organização, análise, compartilhamento e monitoramento de informações essenciais 

à vida do munícipe, sob a óptica do gestor público em suas unidades administrativas. 

Acredita-se que com o aumento progressivo da urbanização, aliado ao grande volume 

de dados e informações na constante evolução tecnológica mundial, as ferramentas 

de informação e comunicação são indispensáveis ao sucesso do entendimento e 

atendimento do cidadão. Mas o que acontece na gestão pública, quanto ao uso 

massivo de tecnologias, é distante da realidade observada nas empresas privadas, 

pelo menos esse é o caso de Franca, objeto do estudo.  

 Os resultados foram discutidos de forma qualitativa, deixando em 

segundo plano o interesse em quantificar convergências e divergências dos dados 

obtidos, mas no intuito de gerar reflexão do ponto de vista do gestor público, tema 

proposto neste estudo. Ressalta-se que o caráter exploratório da pesquisa levanta 

possibilidades para posteriores estudos sobre o uso de tecnologias da informação e 

comunicação na gestão pública municipal, que contribuam para o desenvolvimento 

local em suas múltiplas facetas, não apenas como ferramentas de gestão 
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administrativa intrínseca ao mandato atual, mas como forma de transformar a vida das 

pessoas que vivem no município. Buscam-se soluções tecnológicas que possam ser 

implementadas nas mais diversas unidades administrativas municipais para melhor 

entendimento e atendimento ao munícipe.  

 De início, a leitura das entrevistas realizadas nos revela os gargalos 

administrativos rotineiros enfrentados pelas secretarias e pelo chefe do executivo, as 

suas preocupações, os seus interesses, e, também nos mostra o grau de 

desenvolvimento tecnológico informacional da prefeitura municipal de Franca, 

relatado pelo(a) chefe do departamento de T.I. (G1). Demonstra o anseio desses 

gestores e a importância atribuída a ferramentas que facilitem, padronizem e 

gerenciem a comunicação entre prefeitura e munícipe. Promove reflexão quanto ao 

uso tecnológico destoante dos setores público e privado. Compara, de forma indireta, 

as demandas relatadas pelos gestores às competências das unidades administrativas 

reguladas por Lei (Apêndice B), a fim de balizar a abrangência da implementação das 

soluções tecnológicas propostas por eles mesmos. E, por fim, gera reflexão sobre o 

entendimento e possibilidade da institucionalização de política pública específica para 

o tema tratado.  

 Dentro dos conceitos abordados no referencial teórico, verificamos que 

todos os gestores assumem a tecnologia como uma aliada fundamental para o melhor 

atendimento aos munícipes, assim como, na grande maioria, eles são objetivos e 

claros ao relatar que tais problemas específicos podem, sim, ser solucionados ou 

mitigados com o uso de softwares e aplicativos. Por outro lado, e pelo perfil do roteiro-

questionário atribuído a cada um, somente os(as) gestores(as) G1 e G2 justificam e 

discorrem mais detalhadamente sobre as dificuldades de criação destas soluções no 

âmbito público. Esse contraste, das respostas, entre objetividade e locução livre indo 

a outros temas, também se justifica pela posição ocupada pelos(as) gestores(as) G1 

e G2, pois eles(as) se diferem dos(as) demais gestores(as) em suas atividades 

destinadas aos usuários, tendo em seus cargos também a competência executiva de 

implementação destas ações.   

 Ficou nítido, nas entrevistas, que o grande problema a ser solucionado 

ou mitigado inicialmente é a comunicação entre unidade administrativa e cidadão, 

independentemente da demanda, desde as mais básicas. Mostrou-se conturbada, 

obsoleta e geradora de desgastes, tanto de um lado, quanto de outro. O entendimento, 

pelo munícipe, das funções e dos processos burocráticos de cada unidade 
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administrativa é raso, de frequente repetição e através de vias analógicas, como o 

telefone ou presença física. Cinco, dos onze entrevistados, enfatizam a necessidade 

de um ambiente virtual para explicar ao munícipe o funcionamento de suas unidades 

administrativas, resumido por eles como “passo a passo” para atendimento e 

solicitações.  

 A fala do(a) gestor(a) G1, chefe do departamento de T.I., reforça essa 

necessidade, ao relatar que aproximadamente 90% dos atendimentos da prefeitura 

ao cidadão são realizados por ligação de voz no telefone; e a maioria dos gestores 

corroboram a declaração, ao afirmarem que a principal causa dessas ligações 

telefônicas é a busca do entendimento pelo usuário sobre a forma de atuação daquela 

unidade administrativa, seus requisitos burocráticos, horário de funcionamento, 

orientações de protocolagem, endereços de atendimento, entre outros.  

 Todos os participantes mostram uma importante sensibilidade quanto 

aos benefícios que as tecnologias de informação e comunicação trazem aos cidadãos, 

mas sensibilidade essa adquirida a partir de suas desgastantes atividades rotineiras 

de relacionamento com o munícipe. De forma menos aprofundada, um(a) ou outro(a) 

estende o raciocínio, direcionando esses benefícios ao incremento 

desenvolvimentista, nas suas múltiplas variáveis, que as soluções tecnológicas 

podem trazer.  

 A maioria dos participantes, com exceção de G1 e G2, valeram-se de 

formas de expressão menos técnicas, durante as entrevistas, denotando 

conhecimento pouco abrangente no universo da tecnologia. Mas foi possível notar o 

real interesse pelo trabalho, ao se confirmar que eles(as) estavam, no geral, com 

anotações já prontas antes mesmo do encontro, baseadas nos roteiros de entrevistas 

previamente enviados; evidenciando uma preparação para o encontro e importância 

dada por eles(as) à pauta proposta pela pesquisa. Por fim, todos se mostraram 

dispostos a responder as perguntas e relataram estarem satisfeitos e surpresos com 

o teor propositivo do trabalho, uma vez que não é comum que as propostas partam 

de “ouvi-los”.  

 Os(as) gestores(as) G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10 e G11, pelo cargo 

que ocupam e unidade administrativa que representam (as secretarias), podem ser 

considerados aqueles que estão no front cotidiano da complexa relação município-

cidadão. Por este motivo, observou-se, de acordo com o Quadro 4, um resumo das 

demandas relatadas nas entrevistas, que suas propostas tecnológicas possuem 
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vertentes distintas em objeto, porém similares em finalidades. 

 

Quadro 4 - Resumo de propostas das secretarias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 
 É possível entender, de acordo com os relatos de G1 e G2, que a maior 

dificuldade está na criação desses softwares e aplicativos, e não na implementação 

ou na infraestrutura física necessária, uma vez que, segundo eles, a prefeitura possui 

capacidade de armazenamento e processamento suficiente para as devidas 

expansões; e G1 ainda afirma que todos os prédios públicos são interconectados por 

redes robustas de fibra óptica. De forma objetiva, este pesquisador entendeu, de 

acordo com os relatos dos(as) entrevistados(as), que há alguns principais pontos de 

atenção que criam entraves nesta modernização informacional tecnológica na 

prefeitura municipal; são eles:  

• Falta de recursos humanos em quantidade e qualidade, devido à 

incompatibilidade salarial do setor público frente ao privado; 
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• Excesso de entraves jurídicos, já enraizados nas leis orgânicas ou 

consequência das regulações dos órgãos fiscalizadores de gestão 

pública; 

• Alta necessidade de personalização das soluções tecnológicas, quando 

considerada a possibilidade de compra externa dessas soluções; 

• Longa curva de aprendizagem dos novos servidores da disciplina de 

tecnologia; 

• Verbas ditas como carimbadas, com destinação específica de recursos; 

• Falta de apoio e incentivos do governo estadual.    

 Diante do que foi apresentado pelos(as) entrevistados(as) conseguimos 

visualizar, sob o ponto de vista dos(as) próprios(as) gestores(as), o anseio e 

entusiasmo por ferramentas tecnológicas de informação e comunicação que auxiliam 

nas tomadas de decisões e nas atividades rotineiras de suas pastas. Porém, muitos 

sugerem algumas soluções extremamente pontuais, isoladas, com baixo impacto no 

desenvolvimento local; e, na visão deste pesquisador, isso ocorre quando são 

confrontadas as competências de cada pasta, previstas na Lei Municipal (Apêndice 

B). Mas grande parte das soluções propostas pelos(as) entrevistados(as) apresentam 

finalidades interessantes e vinculadas às múltiplas necessidades de uma sociedade, 

entre elas: acesso a serviços públicos de qualidade e de forma equânime, direito ao 

desfrute do lazer gratuito, acesso à informação, mapeamento e ajuda aos mais 

vulneráveis, ambiente ecologicamente preservado, canal formal para participação e 

cidadania ativa, entre outras. E, ainda, justifica-se que o objetivo propositivo deste 

trabalho não visa analisar competências, desempenhos ou entendimento destes 

gestores a respeito do tema desenvolvimento local. Nem cabe nesta pesquisa avaliar 

políticas ou gestão municipal em sua forma administrativa e executiva.  

 De acordo com a discussão dos resultados das entrevistas, ficou 

evidente que o munícipio de Franca, apesar de composto por gestores entusiastas 

quanto ao uso da tecnologia da informação e comunicação como ferramenta nas 

tomadas de decisão, encontra-se imaturo, temporalmente deslocado e 

operacionalmente carente de tecnologias disponíveis no mercado. Tecnologias que 

são mundialmente utilizadas por gestores, em grande parte pela iniciativa privada, 

mas que se valem de grandes benefícios dos softwares e aplicativos nas análises de 

cenários e tomadas de decisão. 
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  Conforme relatado em prioridade por G3, G7, G8 e G9, que sugerem a 

criação de um sistema informatizado no conceito de FAQ - Frequently Asked 

Questions, ou “Perguntas Respondidas Frequentemente”, em tradução para o 

português, depreende-se que há um grande problema na disseminação da informação 

para o entendimento do munícipe quanto ao funcionamento, abrangência e 

metodologias utilizadas nas unidades administrativas do município. Os(as) 

entrevistados(as) G1 e G2 também orbitaram, em alguns momentos de seus relatos, 

na dificuldade de relação e comunicação com o cidadão, assunto este indicado quase 

que por unanimidade pelos(as) entrevistados(as). Este entrave pode justificar parte 

dos retrabalhos e desgastes dos servidores, assim como frustações dos munícipes 

quanto às expectativas de seus direitos de cidadão.  

 Quanto ao conceito de Desenvolvimento Urbano Baseado em 

Conhecimento (DUBC), verificou-se que a maioria das soluções propostas permeiam 

as definições, mesmo que pelo plano de fundo, em econômico, social, espacial e 

insitucional.  

 Além do objetivo principal e geral, a pesquisa procurou responder 

questões secundárias, os objetivos específicos relacionados ao principal.  

 Quanto aos problemas atuais de sistemas de informação que afetam o 

cidadão, ficou nítido que o grande problema é a comunicação inicial entre as partes, 

prefeitura e munícipe. Ao se caracterizar o grau de evolução tecnológica já em 

funcionamento na gestão pública municipal, observou-se uma grande lacuna nos 

avanços quando comparado, por experiência deste pesquisador, às empresas 

privadas da atualidade. A proposta de soluções, sob o ponto de vista dos gestores, foi 

apresentada na íntegra, de acordo com os resultados das entrevistas, e demonstra 

transitar por três principais espaços: Informativo-Explicativo, Denunciante-

Fiscalizatório e Gerencial-Administrativo. Fato interessante é que praticamente todas 

as propostas feitas pelos(as) gestores(as) entrevistados(as) têm o cidadão como foco 

principal da ferramenta, o que demonstra uma expressiva dependência das pessoas 

e a importância da cidadania ativa, que, inevitavelmente, é parte da solução dos 

próprios problemas do cidadão.  

 No que se refere à política pública e sua institucionalização, é importante 

refletir sobre as consequências das trocas de mandatos. Pela abordagem do(a) 

entrevistado(a) G1, ao discorrer livremente durante a entrevista, quando indagado da 

atual situação de informatização e uso das tecnologias como ferramentas de gestão, 
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e quando G2 relata sobre a transparência vinculada às gestões, percebeu-se que a 

descontinuidade administrativa impacta diretamente na evolução e implementação 

tecnológica da gestão pública. Depreende-se, a partir desses relatos, que, passada a 

eleição e iniciado um novo mandato, caso não haja reeleição, haverá uma interrupção 

em atividades existentes e nova priorização de ações e investimentos. Tal fato é 

majoritariamente consequência da troca ou relocação, quase que como uma regra, 

dos cargos comissionados e dos(as) secretários(as), fazendo com que cada novo 

grupo administre sua pasta assim como deseja, descontinuando, mesmo que ações 

positivas em prol do desenvolvimento local, aquelas fecundadas em gestões 

passadas. Neste sentido, a institucionalização de políticas públicas pode ser reforço 

obrigatório às ações comungadas entre os diversos atores envolvidos nas 

necessidades do município. E, apesar de G2 indicar, em seu ponto de vista, a 

ineficiência das políticas públicas como instrumento de institucionalização para 

implementação das atuais tecnologias de informação e comunicação, é relevante 

compreender e analisar todas as variáveis envolvidas antes que se descartem 

possibilidades, entre elas: objetivos, interesses, contexto econômico-cultural, relação 

entre poderes, público-alvo, previsão orçamentária, quantificação e qualificação das 

demandas, diretrizes federais e estaduais, entre outras. De uma forma ou de outra, 

através de política pública ou não, é importante que haja um “pacto” entre todos os 

envolvidos: poderes executivo, legislativo e judiciário, gestores, servidores, 

empresários e munícipes, para que a implementação de tecnologias e o caminhar da 

cidade rumo à modernização sejam ações perenes, de grande abrangência e 

inclusivas, que a razão principal de investimentos e ações neste sentido seja o bem-

estar do cidadão, com melhoria na sua qualidade de vida.  

 Este trabalho contribuiu, através da proposta de um conjuntos de ações 

na forma de softwares e aplicativos, para demonstrar que as demandas dos gestores 

públicos municipais estão alinhadas às necessidades tecnológicas já praticadas nas 

mais modernas culturas organizacionais, e também mostrou que o estado em que se 

encontra o grau de tecnologia aplicado no município, apesar dos esforços, é 

insuficiente para quantificar, qualificar e tratar o vultuoso volume de dados e 

informações gerados pelas demandas dos munícipes. Por fim, obteve-se 

conhecimento de que os recursos humanos, econômicos e os entraves jurídicos são 

a principal causa do distanciamento evolutivo na aplicação de ferramentas 

tecnológicas entre os setores privado e público.  
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 Espera-se que outros gestores, tanto da região de Franca quanto de 

outros municípios brasileiros, possam se interessar pela leitura deste trabalho, 

utilizando-o como fonte de motivação e direcionamento na implementação de novos 

softwares e aplicativos para melhor entendimento e atendimento ao munícipe, e que 

também sirva de base para o aprimoramento das ferramentas já existentes. Também 

espera-se que o presente trabalho seja fonte de inspriação para que outros 

pesquisadores continuem o estudo sobre o tema, relacionando tecnologia, gestão 

pública e melhoria na qualidade da vida dos cidadãos.  
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APÊNDICE A - COMPETÊNCIAS DAS UNIDADES   
ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS 

 

Unidade de Administração 01 

Gabinete do Prefeito 

Competências:   
 
I. Coordenar os assuntos relacionados à Administração Pública Municipal; 
 

II. Assistir o Prefeito no desempenho de suas atribuições constitucionais, políticas 
e administrativas e encaminhar para publicação os atos oficiais; 
 

III. Assessorar o Prefeito em suas relações com o Estado, a União e os outros 
Municípios e, também, com os Poderes Judiciário e Legislativo, bem como com a 
sociedade civil e suas organizações; 
 

IV. Coordenar o fluxo de informações e expedientes oriundos e destinados aos 
Departamentos Municipais e órgãos da Administração Municipal em matérias da 
competência exclusiva do Prefeito; 
 

V. Executar e transmitir ordens, decisões e diretrizes políticas e administrativas do 
Governo Municipal; 
 

VI. Prestar assistência pessoal ao Prefeito; 
 

VII. Exercer outras atividades correlatas. 

 

Unidade de Administração 02 

Procuradoria Geral do Município 

Competências:  

I. Representar, judicial e extrajudicialmente, o Município; 
 

II. Assessorar juridicamente a administração direta e indireta, da forma 
determinada pelo Chefe do Executivo; 
 

III. Planejar, coordenar, controlar e executar as atividades jurídicas de interesse do 
Município; 
 

IV. Administrar e cobrar judicialmente a dívida ativa do Município e realizar a 
arrecadação dos valores executados; 
 

V. Decidir sobre parcelamentos de dívidas, concessão de benefícios fiscais e 
cancelamentos de débitos inscritos na dívida ativa do Município; 
 

VI. Assessorar a administração direta na elaboração e análise de projetos de lei e 
demais atos normativos; 
 

VII. Realizar outras atividades afins no âmbito de sua competência. 
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Unidade de Administração 03 

Secretaria de Ação Social 

Competências:  

I. Coordenar o Sistema Único de Assistência Social no município de Franca em 
conformidade com a Política Nacional de Assistência Social vigente; 
 
II. Promover um conjunto integrado de ações socioassistenciais básicas e 
especiais de iniciativa pública e da sociedade civil organizada; 
 
III. Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e 
ou especial para famílias, indivíduos e grupos que se encontram em situações de 
vulnerabilidade e riscos; 
 
IV. Definir as bases de financiamento da Política Municipal de Assistência Social; 
 
V. Formular a Política Municipal de Assistência Social; 
 
VI. Elaborar o plano municipal de assistência social; 
 
VII. Elaborar o orçamento da política municipal de assistência social; 
 
VIII. Organizar e gerir a rede municipal de inclusão e proteção social, 
 
IX. Exercer outras atividades correlatas. 

 

Unidade de Administração 04 

Secretaria de Recursos Humanos 

Competências:  

I. Administrar o sistema de gestão pela qualidade total; 
 
II. Coordenar e dirigir as atividades relativas à elaboração, acompanhamento e 
avaliação dos processos de planejamento e desenvolvimento institucionais, da 
modernização da estrutura e de processos administrativos; 
 
III. Executar atividades relativas ao recrutamento, à seleção, à avaliação do mérito, 
ao sistema de carreiras, aos planos de lotação e às demais atividades de natureza 
técnica da administração de recursos humanos; 
 
IV. Executar atividades relativas aos direitos e deveres, aos registros funcionais e 
controle de frequência, à elaboração das folhas de pagamento e aos demais 
assuntos relacionados aos prontuários dos servidores municipais; 
 
V. Executar atividades relativas ao bem-estar dos servidores municipais; 
 
VI. Promover os serviços de inspeção de saúde dos servidores municipais para 
fins de admissão, licença, aposentadoria e outros fins; 
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VII. Executar atividades relativas ao treinamento dos servidores municipais, bem 
como identificar necessidades de capacitação de pessoal; 
 
VIII. Executar atividades relativas à padronização, aquisição, guarda, distribuição e 
controle do material utilizado na Prefeitura; 
 
IX. Executar atividades relativas a tombamento, registro, inventário, proteção e 
conservação dos bens móveis, imóveis e semoventes da Prefeitura; 
 
X. Receber, distribuir, controlar o andamento e arquivar os papéis e documentos 
de uso geral da Prefeitura; 
 
XI. Promover, coordenar e supervisionar as atividades de processamento de 
dados da Prefeitura, orientando e controlando a utilização de máquinas e 
equipamentos de informática; 
 
XII. Promover, organizar e administrar os serviços de informática da Prefeitura; 
 
XIII. Promover, coordenar e administrar os serviços de transportes e controle de 
frota da Prefeitura; 
 
XIV. Executar outras atividades correlatas. 

 

Unidade de Administração 05 

Secretaria de Desenvolvimento 

Competências:  

I. Fomentar, coordenar e acompanhar os planos de desenvolvimento do Município; 
 

II. Providenciar estudos fundamentados, indispensáveis ao embasamento das 
decisões do Prefeito na área de desenvolvimento econômico e tecnológico do 
Município; 
 

III. Promover, coordenar e apoiar ações voltadas ao desenvolvimento do turismo, 
que concorram para tornar Franca empreendedora e competitiva; 
 

IV. Promover a produtividade e a competitividade das atividades produtivas 
mediante articulação intra e extragovernamental e integração regional, estadual e 
internacional; 
 

V. Promover a geração de emprego e renda através da criação de condições 
favoráveis ao desenvolvimento sustentável de Franca; 
 

VI. Promover e coordenar o relacionamento da Prefeitura com as entidades de 
classe, as instituições federais, estaduais e de outros municípios, voltados para o 
incremento do desenvolvimento econômico, técnico e científico; 
 

VII. Incentivar a formação de mão de obra especializada; 
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VIII. Propor aos órgãos competentes a abertura de novas áreas de conhecimento 
no âmbito do ensino técnico e superior ministrado no Município; 
 
IX. Atrair recursos financeiros de entidades governamentais e não governamentais 
para custeio e investimento de projetos científicos e tecnológicos; 
 
X. Executar outras atividades correlatas. 

 
 

Unidade de Administração 06 

Secretaria de Educação 

Competências:  

I. Implantação e coordenação da política municipal de educação; 
 
II. Desenvolvimento de programas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e 
Médio; 
 
III. Supervisão da educação em geral, abrangendo o Ensino Fundamental, Médio, 
Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial, além de outras que a lei 
determinar; 
 
IV. Definir as diretrizes para a elaboração do Plano Municipal de Ensino; 
 
V. Promover o desenvolvimento do ensino, incentivando a integração entre a 
escola e a comunidade; 
 
VI. Cuidar da construção e preservação de todos os próprios voltados para a área 
da Educação; 
 
VII. Emitir atos normativos, portarias ou resoluções, visando ao bom 
desenvolvimento dos projetos; 
 
VIII. Executar outras atividades correlatas. 

 
  

Unidade de Administração 07 

Secretaria de Finanças 

Competências:  

I. Elaborar e executar a política fiscal-fazendária do Município; 
 

II. Elaborar e orientar a execução do orçamento municipal; 
 

III. Lançar e arrecadar as receitas e rendas municipais e exercer a fiscalização 
tributária; 
 

IV. Acompanhar a execução financeira dos planos e programas, assim como 
avaliar seus resultados; 
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V. Acompanhar a transferência de recursos de outras esferas de Governo para o 
Município; 
 

VI. Processar a despesa e manter o registro e os controles contábeis da 
administração financeira, orçamentária e patrimonial do Município; 
 

VII. Preparar os balancetes, bem como o balanço geral e as prestações de contas 
de recursos transferidos para o Município por outras esferas de Governo; 
 

VIII. Fiscalizar e fazer a tomada de contas dos órgãos de administração 
centralizada encarregados da movimentação de dinheiro e valores; 
 

IX. Receber, pagar, guardar e movimentar o dinheiro e outros valores do 
Município; 
 

X. Executar outras atividades correlatas. 

 

 

Unidade de Administração 08 

Secretaria de Saúde 

Competências:  

I. Coordenar o Sistema Único de Saúde no Município de Franca; 
 

II. Promover um conjunto integrado de ações básicas e especiais de iniciativa 
pública e da sociedade civil organizada, para atendimento das necessidades de 
saúde do Município; 
 

III. Formular a Política Municipal de Saúde; 
 

IV. Elaborar o Plano Municipal de Saúde; 
 

V. Elaborar o orçamento da Política Municipal de Saúde; 
 

VI. Definir formas de acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações 
governamentais e não governamentais no âmbito da saúde; 
 

VII. Atender o público usuário dos serviços de saúde; 
  

VIII. Executar outras atividades correlatas. 

Unidade de Administração 09 

Secretaria de Segurança e Cidadania 

Competências:  

I. Desenvolver projetos e programas que garantam a segurança global do 
indivíduo; 

 

II. Prestar assessoria ao Prefeito, no tocante à coordenação dos assuntos de 
segurança; 
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III. Coordenar as ações da Guarda Civil Municipal; 
 

IV. Responder pelas questões do trânsito e da segurança municipais; 
 

V. Zelar pelo cumprimento da legislação e as normas de trânsito no âmbito de 
suas atribuições; 

 
VI. Estabelecer, em conjunto com os órgãos de polícia ostensiva de trânsito, as 
diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito; 

 
VII. Planejar o desenvolvimento de programas que visem a assegurar ao 
munícipe o pleno exercício da cidadania; 

 
VIII. Interagir com os Conselhos Municipais para implementação de políticas e 
ações de cidadania; 

 
IX. Desenvolver programas de lazer coletivo e propiciar ao cidadão a obtenção 
e regularização de documentos pessoais; 

 
X. Executar outras atividades correlatas. 

Unidade de Administração 10 

Secretaria de Serviços e Meio Ambiente 

Competências:  

I. Prestar serviços de construção, reforma e conservação de equipamentos 
públicos municipais; 

 

II. Promover a elaboração e o acompanhamento de diagnósticos, projetos e 
estudos voltados para a conservação da infraestrutura do Município; 

 

III. Planejar, organizar, dirigir, coordenar, executar ações a cargo do Município, 
relativas à proteção e à defesa do meio ambiente; 

 

IV. Executar outras atividades afins no âmbito de sua competência. 

Unidade de Administração 11 

Secretaria de Planejamento Urbano 

Competências:  

I. Prestar assessoramento ao Prefeito em matéria de planejamento, em relação 
à área física do Município; 

 

II. Promover a elaboração e o acompanhamento de diagnósticos, projetos e 
estudos voltados para o planejamento urbano do Município; 

 

III. Promover a elaboração e o acompanhamento de diagnósticos, projetos e 
estudos voltados para as necessidades habitacionais verificadas no Município; 
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IV. Implementar política habitacional visando à satisfação das necessidades da 
população do Município; com estudos para melhorar as condições 
habitacionais da população de baixa renda; 

 
V. Articular-se com os órgãos habitacionais dos Governos Federal e Estadual, 
com vistas a suprir a demanda de moradias verificada no Município; 

 
VI. Promover a realização de pesquisas e o levantamento e a atualização de 
dados estatísticos e informações básicas de interesse do Município; 

 
VII. Verificar a viabilidade técnica dos projetos a serem executados, sua 
conveniência e utilidade para o interesse público; 

 
VIII. Acompanhar a elaboração e a implantação do Plano Diretor do Município; 

 
IX. Executar as atividades de análise e aprovação de projetos de obras 
particulares; 

 
X. Fiscalizar o cumprimento das normas referentes às construções 
particulares, zoneamento e loteamento; 

 
XI. Fiscalizar o cumprimento das normas referentes às posturas municipais e 
ao Código do Meio Ambiente; 

 
XII. Manter atualizada a planta cadastral do Município; 

 
XIII. Executar outras atividades correlatas. 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

 

Tipo A:  
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Tipo B:  
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Tipo C:  

 

 
 
 
 


