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RESUMO 
 

 

por meio do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). O plano, 
previsto no Decreto n. 9.235/2017, define como aspecto integrante a 

 universidades federais brasileiras. Realizou-se 
-

info -se 

ANDIFES e Aluno Equivalente; 38 PDIs comentam sobre suas fontes 
 proposta 

 
relevantes, sugere-

 as diretrizes, e houve a 

uma universidade federal. Conclui-

Como trabalhos futuros, sugere-se aplicar 

feedback sobre sua funcionalidade. 
 
Palavras-chave: versidades federais. 

Desenvolvimento Institucional. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

ABSTRACT 
 

The public budget, an instrument that assists in the planning, is 
composed of budget items whose function is to control and execute 
public resources. Federal universities receive resources from the Union, 
and for this reason, require evaluation, which occurs through the 
Institutional Development Plan (IDP). It was established in Decree No. 
9.235/2017 and defines as an integral aspect the financial and budgetary 
area. This research has as general objective to propose guidelines for the 
presentation of the financial and budgetary information in the IDP of the 
Brazilian federal universities. A systematic review of the literature was 
carried out and it was concluded that there is no work linking 
universities, budget, and IDPs. The theoretical basis is composed of 
strategic planning, IDP, and public budget. As for the methodological 
procedures, this research can be classified as applied, descriptive, 
bibliographical, and documentary; an interpretative analysis was used in 
data processing. Eight categories of analysis were created to compare 
financial and budgetary information. In 9 IDPs there are theoretical 
financial and budgetary concepts, 56% deal with the ANDIFES matrix 
(National Association of Directors of Federal Institutions of Higher 
Education) and the Equivalent Student, 38 IDPs comment on their 
sources of financing, 9 IDPs cite something about the budget proposal, 
approximately 44% of the IDPs carry out the forecast budget, 29 IDPs 
evidence aspects regarding budget execution and evolution, 7 
universities bring in their IDP a budget relation as a management tool. 
In the category of relevant information, it is suggested that the Federal 
Institutions of Higher Education indicate goals related to budget 
management, internal distribution of resources, budget contingency, and 
other matters that it deems important. Good practices were selected to 
establish the guidelines, and there was validation of specialists in the 
areas of budgeting and planning of a federal university. It is concluded 
that financial and budgetary information are presented in a variety of 
ways, demonstrating the importance of the manual to align universities 
in the development of this thematic axis of the IDP. As future work, it is 
suggested to apply in other institutions, make use of the manual, and 
receive feedback on its functionality. 
 
Keywords: Public budget in federal universities. Budget as 
management tool. University management. Institutional Development 
Plan. 
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sas 
et 

al., 2014). 

social por resultados, Reis et al. (2014) acreditam que o Estado deve 
estar estruturado e preparado para atender aos novos desafios impostos 

 
; para que, ,  

 

governos de mu
necessidades da sociedade sem utilizar grande parte dos recursos 

no comportamento das universidades (LIEFNER, 2003). 
Lindoso (2016) aponta que, 

que elas 
m determinado, a fim de 

proporcionar a otimiza
financeiro para obter bons resultados. 

Com o objetivo de promover o progresso do conhecimento da 
et al., 2014), o 

submeti

pesquisa. Para se manter no mercado, as universidades precisam 
maximizar a 

ODUOZA, 2009).  
No Brasil, o e 

as que t

se materializa por meio da LOA), da Lei das 
 (LDO) e do Plano Plurianual (PPA), e esse 

conjunto de instrumentos 
e icas.  tem a 

movimentados os 
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programas de trabalho do governo (MILIONI; BEHR; LOPES 
GOULARTE, 2015). 

icas e privadas devem fazer um 
planejamento do seu futuro, estabelecer diretrizes e metas, sem se 
esquecerem , considera-se 
importante instrumento de planejamento o PPA, que, 

iretrizes, os objetivos e as 
metas do governo com base nas despesas e nos investimentos (SILVA et 
al., 2012). 

necessitam de um planejamento bem definido e que esteja alinhado com 
NDOSO, 2016).  se estabelece como um 

instrumento do sistema de planejamento que reflete na 

desenvo  constitui uma das 
responsabilidades fundamentais dos governos. Atualmente, o sistema de 

ca, 
complementada uma com a outra -BARRIOS; PACHECO, 
2015). 

o, de de 
financ mas,  

,  o mau 

relacionado com as crises das universidades. 

 
 

1.1 TEMA-PROBLEMA 
 

, Behr e 
Lopes Goularte dade dar suporte para 

pelo governo. Os autores insistem em t
ino Superior (IFES) 

aos proj MEC) e 
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 e com a 
 

Reis et al. (2014) seguem no mesmo posicionamento, eles 

dos resultados e n
 o

ferrame  

por meio dele que se 
consegue melh
desempenho das universidades (REIS et al., 2014). 

Como 
planejamento das universidades 

as de governo. A despesa 

financeira. Essa 

que, , 
 do pagamento das despesas. 

e 
de desembolso, regulamentado por 

meio de decreto de iniciativa do Poder Executivo e deve 
30 dias  conforme apontam Milioni, Behr e 
Lopes Goularte (2015). 

mento do pagamento 

gasto de forma harmoniosa, sempr
despesas (GIACOMONI, 2003). 

As universidades , assim como todos os entes das esferas 
federal, estadual e municipal, necessitam de recursos financeiros para 
que possam realizar suas atividades. entes que desenvolvem 

 
 para sua funcionalidade. Uma dessas 

Superior (SINAES), que tem por intuito ava
superior. O sistema visa a 
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programas e projetos (BRASIL, 2004b). 
Segundo a Lei n. 10.861/2004, a avalia

 Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI), um documento que deve 
acompanhar o processo de pedido de cadastramento das IES (BRASIL, 
2006). 

 O artigo 21 do Decreto n. 9.235/2017 disp

sistema federal de ensino; lista 11 elementos que precisam estar 
presentes no PDI. O elemento constante no inciso X que deve compor o 

 demonstrativo de capacidade e de sustentabilidade financeira. 
Sistema de 

Acomp  
(SAPIEnS)

foco da p
(BRASIL, 2017b). 

O estudo visa a financeiras e 
s das 68 universidades 

federais brasileiras, como e o 
SAPIEnS apenas colocam assuntos gerais a serem abordados pelo PDI, 
sem detalha pretende 
responder  seguinte pergunta de pesquisa: 

 Planos de Desenvolvimento Institucional das 
Universidades Federais Brasileiras? 

 
1.2 OBJETIVOS 

 

os 
conforme apresentados a seguir. 

 
1.2.1 Objetivo Geral 

 
 Propor diretrizes para apresentar i

s Planos de Desenvolvimento Institucional das 
Universidades Federais Brasileiras. 
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1.2.2  
 

a) 
contemplados nos PDIs vigentes das universidades federais 
brasileiras. 

b) 
s PDIs das universidades federais 

brasileiras. 
c) Selecionar as boas 

s PDIs das universidades 
federais brasileiras. 

1.3 JUSTIFICATIVA  
 

, as IFES 
necessitam utilizar mecanismos que facilitem as 

sobreviver na sociedade (LINDOSO, 2016). 

 devem ser 

 
 e dependem dos recursos do Estado para exercerem suas 

prerrogativas (LYRIO et al., 2014; PLATT NETO; CRUZ; VIEIRA, 
2010). 

Como as IFES dependem financeiramente dos recursos do 

37 e 70 da C TT NETO; CRUZ; VIEIRA, 
2010). 

A Lei de Responsabilidade Fiscal (2001) 

sejam divulgadas as contas 

compreens ). 
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Platt Neto, Cruz e Vieira (2010) enfatizam que as iniciativas de 

potencializar o controle social, que pode ser realizado pelos estudantes, 
. 

Um ponto importante nesse processo de controle social e 

, 
instrumento de planejamento q

-lo -
los d -BARRIOS; PACHECO, 2015). 

Para Mora Ag ncial da 
-

na despesa 
ca. 

 
(MORA AGUDO, 2009). 

Silva et al. 
 

a efet das atividades das universidades (ABARCA 
et al., 2012). 

u em 2004 o Sistema Nacional 
, rio 

smas. Sua 

 e de 
damente, o SINAES 

responsabilidades das  (IES), e isso 
acontece por meio 

ia e da identidade 
institucional (BRASIL, 2004b). 

-Barrios e Pacheco (2015) afirmam que a 
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os aspectos. Com a institu  do Plano de Desenvolvimento 
Institucional, materializou-se um documento para que o MEC possa 
avaliar as IFES. Esse documento , a fim de 

o, a filosofia e  das IES. Os 
a para 

s no PDI (BRASIL, 
2006; BRASIL, 2017b). 

t m um grande 
desafio a realizar: como elaborar um planejamento que atenda aos 
anseios da sociedade e, ao mesmo tempo, que possa ser executado pelo 

 
Pode-se considerar o PDI um documento de planejamento das 

universidades e, atualmente, 
or

s
por meio da 

no PDI das 
universidades. Assim, , 
mais facilmente, atingir seus objetivos com o desenvolvimento do 
ens  

pela Universidade Feder  anos na 

-se 
, 

com seus PDIs,  
-

da Universidade Federal de Santa Catarina possui como eixo 
fundamental de suas linhas de pesquisas 

erior. -se que as 

planejame
-

a jus a auxiliar 

nos PDIs das universidades federais brasileiras.  
Na 

C ulo 2, foi observada rabalhos que relacionassem o 
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1.4  
 

a   -
problema, o objetivo geral, os objetivos espec cos, a justificativa e a 
prese , o trabalho se estrutura em seis  

o refere-se  
nove ; bases de dados; resumo 

-chave mais utilizadas; 
  

O terceiro  
dos conceitos a respeito dos temas importantes para a 
estudo. Os itens  grandes assuntos: planejamento 

por meio do PDI e  
or subdividido em: instrumentos 

e . 
Adiante encontra-

 que 
e procedimentos para coleta e 

 
O quinto  refere-

brasileiras e, por fim, seguem s. 
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m por finalidade auxiliar no embasamento 
o 

subdividida  
 

 
 

 
entre 

eles, nos quais 

Os autores afirmam 
que o objetivo quantificar dados referentes a um tema determinado 

 observar como 
ocorre o interesse dos pesquisadores.  

quais 

 
, segundo 

apresentado por Pritchard (1969): 
a) o crescimento do conhecimento 

com base em uma m . 
b) 

. 
c) 

. 
d) . 
e) tivas. 

Para a presente pesquisa, 
Pritchard (1969) foram as mais focadas: quantificar a cobertura das 

; mais produtivas 
m analisadas as palavras-

 
ndes fases de 

pesquisa. Primeiro foram definidas as bases de dados a serem utilizadas, 
em seguida, foram definidos os descritores , 
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, ao final, 
 

As bases de dados utilizadas para esta pesquisa foram: EBSCO, 
OASIS, Redalyc, SciELO, SCOPUS, Web of Science e Banco de Teses 

 presentadas todas essas bases na 
 

Na segunda etapa da pesquisa foram definidas as palavras de 
busca nas diferentes bases de dados. Foram utilizados operadores 
booleanos com  fi

palavras, em cada um dos idiomas, conforme mostra o Quadro 1, com o 
E  e o 

dentro do mesmo grupo de palavras. 
 

Quadro 1  Descritores 
Grupos Descritores  

Grupo 1 

s 
Federais de Ensino Superior OU 
Superior OU University Management OU Federal Universities OU 
Federal Higher Education Institutions OU Federal Higher 
Education Institution OU 
Federales OU OU 

or 

Grupo 2 

 
 Desenvolvimento 

Institucional OU Strategy OU Strategies OU Strategic OU 
Strategic Planning OU Institutional Development Plan OU 
Estrategia OU Estrategias OU U OU 

OU Plan de Desarrollo Institucional 

Grupo 3 
 OU Budget OU 

Budgetary OU Presupuesto OU Presupuestario OU 
Presupuestaria 

Fonte: Elaborado pela autora des  
 

 
 de dados ocorreu no 

etembro de 2017. Foram encontrados 1.785 
resultados, sendo 1.780 artigos e cinco teses e  

foram elencados 
selec : t
ordenadamente. Para demonstrar as filtragens realizadas e o n  
recortes, elaborou-se o Quadro 2. 
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Quadro 2  Filtragem dos resultados encontrados 
 de resultados obtidos 

Total de Resultados 1.785 
 116 

Resumo 17 
Leitura Completa 15 

Fonte: Elaborada pela autora  
 

Observou-se  um artigo encontrado em duas bases 
de dados distintas. E , , foram 
encontrados 14, sendo 13 artigos e uma  Apresenta-se o 

 
 

Quadro 3   
Autores  Ano Base de dados 
Paula 
Jarzabkowski 

Centralised or 
Decentralised? Strategic 
Implications of Resource 
Allocation Models 

2002 EBSCO 

Ingo Liefner Funding, resource 
allocation, and performance 
in higher education systems 

2003 EBSCO 

Chike F. Oduoza 
 

Reflections on costing, 
pricing and income 
measurement at UK higher 
education institutions 

2009 EBSCO 

Orion Augusto 
Platt Neto                                            

 Luiz Vieira 

Uso da Internet para 

Federal de Santa Catarina 

2010 Redalyc 

Karoline Cristina 
Milioni                 
Ariel Behr                  

Lopes Goularte Federal de Ensino Superior 

2015 Redalyc 

az-
Barrios                           
Marny Pacheco 

Control Presupuestario em 
La Universidad del Zulia, 
Venezuela 

2015 Redalyc 

Allan Abarca 
 

Financiamento y Nuevas 
Formas de Gerencialismo 
Universitario 

2002 
Redalyc 

 
 

Maria Leonor 
Mora Agudo 

supuestaria 
em las Universidades 

2009 Redalyc 
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Autores  Ano Base de dados 

metodologia para el uso de 
escenarios presupuestarios 
flexibles 

Vasconcellos 
et al. entre o desempenho e 

m 

superior 

2014 Redalyc 

cia Maria 
Silva et al. 

Federal de Lavras 
2012 Redalyc 

Teixeira Reis et 
al. 

nas Universidades Federais 

2014 Redalyc 

Harlan de 
Azevedo 
Herculano                            

Chiarello 
 

2016 Web of Science 

Bas Savenije University Budgeting: 
creating incentives for 
change? 

1991 
Web of Science 

e SCOPUS 

Glauce 
Cavalcante 
Lindoso 

otimizar recursos e criar 
: 

um estudo na Universidade 
Federal do Amazonas 

2016 
Banco de Teses 

da CAPES 

Fonte: Elaborado pela autora  
 

de  
EBSCO: oito artigos da Redalyc; um artigo da Web of Science; um 
artigo que se fez presente nas bases Web of Science e SCOPUS; e uma 
dis  

da mostra que 
oito 0 em diante. 
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2.2 BASES DE DADOS 
 
Como informado anteriormente foram utilizadas sete bases de 

este C 2. A escolha das bases se 
deu pelo elevado  e de bases. As 
bases de dados utilizadas foram: EBSCO, OASIS, Redalyc, SciELO, 
SCOPUS, Web of Science es da CAPES. 

 um breve relato sobre cada uma dela  
O EBSCO Host on-line que 

oferece uma diversidade de bases de dados de textos completos e a mais 
popular base de dados dos principais fornecedores 
(EBSCO HOST, 
optou-se pelas bases Academic Search Premier e Computers & Applied 
Sciences Complete. Por conterem 
selecionou-
tipos de recursos e o tipo de documento selecionado foi article 

O OASIS (
Aberto) 

pesquisa em bases portuguesas (OASIS BR, 2017). 
Redalyc (

com mais de meio 
tas cadastradas 

(REDALYC, 2017).   
O SciELO (Scientific Eletronic Library Online) 

, segundo a da UFSC (2017). 
 alega Elsevier (2017), o maior banco de 

iteratura revisada por pares: revistas 

corporativas.  
A base de dados Web of Science  integrada e 

multidisciplinar de acesso a pesquisas por meio 

OF SCIENCE, 2017). Nessa base foram descartados os descritores do 
grupo 2, a pa i encontrado nenhum resultado 
na busca. Optou-se por realizar a pesquisa com os grupos 1 e 3, 

, respectivamente, pois acredita-se que 
quando se menciona a 
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implicitamente,   na 
 

 
 E DA 

 
 

o
artigos e da dis os por meio dos filtros aplicados e 

tema de pesquisa da presente  
O primeiro artigo Centralised or Decentralised? Strategic 

Implications of Resource Allocation Models 

aspectos inter-

ue se fundem com os 
Unido. Os autores concluem que os mode

 diretamente relacionados a cultura de cada 
universidade (JARZABKOWSKI, 2002).  

O artigo intitulado Funding, resource allocation, and 
performance in higher education systems 

 aborda as fontes de 
financiamentos das universidades europeias e norte-americanas. Por fim, 
o autor do artigo acredita 

no 
dos 

mais elevados (LIEFNER, 2003).  
O artigo Reflections on costing, pricing and income measurement 

at UK higher education institutions 

apoia-se por um estudo de caso sobre gerenciamento de recursos em 
 Inglaterra. Descreve o 

 (ODUZA, 2009).  
Platt Neto, Cruz e Vieira (2010), no artigo 

Universidade Federal de Santa Catarina t
- de duas pesquisas 

realizadas em 2004 e 2006 para compa
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 nesses  anos. Ao final do 
estudo, eles 

. 

federal de ensino superior e os procedimentos implantados decorrentes 
  o pilar de pesquisa do 

artigo de Milioni, Behr e Lopes Goularte (2015). Os autores apresentam 
os instrumentos : Plano Plurianual, Lei das Diretrizes 

seu controle.  
O enfoque do artigo Control presupuestario em La Universidad 

del Zulia, Venezuela 
08. Os resultados encontrados 

descrevem de 
associada

 
de pessoal. Com isso, eles r o 

-BARRIOS; 
PACHECO, 2015). 

O Financiamento y nuevas formas de 
gerencialismo universitario traz uma abordagem acerca dos recursos 

superior (ABARCA  
ificuldade de transferir modelos de gerencialismo 

eles acreditam 
as 

universidades. 
Mora Agudo (2009), no artigo taria em las 

uma metodologia para el uso de 
escenarios presupuestarios flexibles , afirma que as 

 parecem dar 
, 

Ele p
, ferramenta 

reduzir os riscos financeiros e melhorar o planejamento da 
-  

Intitulado 

, este trabalho tem por foco 
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federal de ensino 

s (LYRIO et al., 2014). 
O artigo 

Universidade Federal de Lavras traz uma abordagem a respeito do 

a 

parceria com a ANDIFES e que uma parte de se
-UFLA 

- de cada 
departamento (SILVA et al., 2012). 

Reis et al. (2014), no artigo 
, 

s que mais distinguem as universidades, eles se baseiam na 
Teoria Institucional. Os autores chegaram  

stakeholders

 
Os autores Herculano e Chiarello (2016) apontam no artigo 

 nto no 

pos
 

selecionado, intitulado de University budgeting: 
creating incentives for change?, 

o fator influente no comportamento de uma 
faculdade u ralizado educacional 
da Holanda (SAVENIJE,1991). Como conclus  aponta que o 

efetivamente estimulada por dispositivos de controle do que por 
instrumentos de planejamento detalhados. 
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otimizar recursos e criar valor p
Universidade Federal do Amazonas, e como resultado principal tem-se 

em que 
possibilidade de acompanhamento da g de auxiliar na visibilidade 
e na  

 
 

 
Est  o enquadramento meto  

nos artigos e na . Observa-se que 
aproximadamente m o enquadramento 
metod 14 encontrados, e 
desses cinco, quatro d  

A respeito dos 14, quatro deles 
descritivos, ou seja pesquisas que descrevem determinada 

 da realidade (GIL, 2007). 
caracterizados como pesquisa aplicada. 

A abordagem da pesquisa qualitativa se f

abordagem. 
 

origem estrangeira. 
Diante do exposto, nota-se a 

como descritiva sobre o tema dest se pode 
evidenciar que as pesquisas seguem uma linha qualitativa ou 

 
 

 
 
Nesta  

-  qual a 
rev ulada e n trato qualis da CAPES 

rior) na 
 

Turismo p -2016. a em formato de 
tabela sobre esse item. 
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Tabela 1    

Revista 
Revista 

Estrato 
Qualis 

de 
Artigos 

 
UFSC B2 4 

Higher Education 
 

- A2 1 

 
UFSC B1 1 

Revista de 

Contabilidade e 
Sustentabilidade 

(REUNIR) 

UFCG  Campina 
Grande 

B2 1 

Higher Education 
Quarterly 

Society for Research 
into Higher Education 

 Londres 
- 1 

Journal of Higher 
Education Policy and 

Management 
- - 1 

Actualidad Contable 
Faces 

Universidad de los 
Andes  Venezuela 

- 1 

 
Universidad de Costa 

Rica 
- 1 

Prisma Social 
 

- 1 

Total 12 
Fonte: Elaborada pela autora  
 

Na Tabela 1  que em dois 
foram encontrada  eles 
seis inculados a inst
brasileiras, a Universidade Federal de Santa Catarina e a Universidade 
Federal de Campina Grande. 
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A CAPES a 
-

por esse motivo, 
encontrado o es Higher Education Quartely, 
Journal of Higher Education Policy and Management, Actualidad 
Contable Faces, Prisma Social e  no momento da 
pesquisa, em abril de 2018. 

CAPES.  
Um dos artigos Higher Education 

com es
strato qualis mais frequente entre os 

B2, representando cinco artigos.  foi encontrado 
um  de Qualis B1 que consta na plataforma Sucupira da 
CAPES

 
A  contemplou o 

, quatro.  
O a Tabela 1, 

foram listados 12. Isso porque um  dis foi 
publicada no ano de 2016 -

. Essa 
m conformidade com o tema pesquisado: mais em 

oito anos. 
presente na Tabela 1  artigo intitulado University Budgeting: creating 
incentives for change?, pois   realizada em 

 foi apresentado no evento 
, ,  foi 

 
  

2.  
 

analisado apresenta 29 autores, desses 21 
pesquisadores brasileiros. Os autores estrangeiros em 75% dos casos 

Control Presupuestario em 
la Universidad del Zulia duas pessoas. Os artigos nacionais 

 de pelo menos  pessoas cada. 
Dos autores brasileiros, sete 

Federal de Santa Catarina e  da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul. 
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O  e, por 
 prese  Foram encontrados 21 

autores do Brasil; dois do Reino Unido; dois da Venezuela; um da 
Alemanha; um da Espanha; um ; e um da Costa Rica. 

Percebe-
to, plano de desenvolvimento institucional e 

universidades federais, seguido do Reino Unido com dois autores. 
 
2.7 PALAVRAS-CHAVE MAIS UTILIZADAS 

 
Entre os 14  encontrados, foram elencadas um 

total de 43 palavras-chave. Todavia, entre essas palavras poucas se 
.  

receu em dois artigos. No entanto, considera-se que a 

ram encontradas 
 

evidenciado na Tabela 2. 
Surgiram 

mesmas, mas, no sentido global, pode-se considerar que a palavra e 
usada com o mesmo significado, como demonstrado na Tabela 2. 
 
Tabela 2  Palavras-chave assemelhadas 

Grupo de Palavras Palavras  

Grupo Semelhante 1 

 

7 
 

 

desempenho 

Grupo Semelhante 2 

ensino superior 

5 
ensino superior 

Universidades de pesquisa 

Universidades federais 
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Grupo de Palavras Palavras  

Grupo Semelhante 3 
Planejamento 

2 
Planej  

Total 14 

Fonte: Elaborada pela autora  
 

De  perceber que quatro 
matrizes, ou seja, foram apresentadas outras , em que 

ensino superior, planejamento e universidades.  
 

 
 

e trabalhos u 396 
. Em torno de 56 turas 

e espanhol.  
que foi mais frequente, observada em quatro artigos, 

. 4.320, de 1964, se 
fez presente em  ,  notar 

 

principalmente a Lei n. 4.320, que estatui normas do Direito Financeiro 

Estados, Distrito  
Observou-se que nenhuma fica apareceu mais do que 

duas vezes. Foram encontradas 34 refer 26 
delas 
total. Com isso, pode-se perceber q  de obras 

sobre o tema pesquisado escrita  
dois 

 t
primeira em 1972 e a mais recente em 2010. Observa-se que, no final da 

, 
ao todo foram 14 

obras. 
Entre as encontradas, a seminal foi a do ano de 

1963, dos autores R. M. Cyert e J. G. March com a obra A Behaviural 
Theory of the Firm.  
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Foram verificados  e, 
para isso, foi considerado para cada obra somente o autor principal. Na 
tabela foram listados os autores que tiveram pelo menos  obras 
diferentes. 

Os autores foram J. V. 
Baldridge; C. Hardy; Joint Costing & Pricing Steering Group; H. 
Mintzberg; A. M. Pettigrew; e J. S. M. Savenije. Esses seis autores 

or 
cias. As obras Full economic costing, Transparent 

approuch to costing e The Structuring of Organizations repetiram duas 
vezes e, , existem 21  

 
Tabela 3   

Autor Obra 
ia 

das Obras 
Diferentes 
Obras por 

Autor 

J.V. 
Baldridge 

Managerial innovation: 
Rules for successful 
implementation 

1 

3 

Power and conflict in the 
university 

1 

Rules for a Machiavellian 
change agent: 
Transforming the 
entrenched professional 
organization 

1 

 3 

C. Hardy 

Hard' decisions and 
'tough' choices: the 
business approuch to 
university decline 

1 

4 

The rational approuch to 
budget cuts: One 
university's experience 

1 

Understanding Power: 
Bringing about Strategic 
Change 

1 

Some Dare Call it Power 1 

 4 
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Autor Obra 
ia 

das Obras 
Diferentes 
Obras por 

Autor 

Joint 
Costing & 
Pricing 
Steering 
Group  

Developing a pricing 
strategy in HEIs 

1 

3 
Full economic costing 2 
Transparent approuch to 
costing 

2 

 5 

H. 
Mintzberg 

Power In and around 
organizations 

1 

4 

The Nature of Managerial 
Work 

1 

The Structuring of 
Organizations 

2 

 1 
Total da  5 

A.M. 
Pettigrew 

Longitudinal Field 
Research on Change 
Theory and Practice 

1 

3 
On Studying Managerial 
Elites 

1 

What Is a Processual 
Analysis? 

1 

 3 

J.S.M. 
Savenije 

University strategy: 
creation and 
implementation 

1 

3 
Qualitatives issues of 
planning in a Dutch 
university 

1 

Innovation in a 
professional organization 

1 

 3 

Total Geral 23 20 
Fonte: Elaborada pela autora  
 



52

Destaca-se que o autor H. Min
todos os autores. O pesquisador C. Hardy os que 

quatro. Ressalta-se que os 
, autor brasileiro 

entre os mais citados. 
ao Brasil, destaca-se o que foi mais frequente, leis e 

normas que tratam tanto d
encontrad  com uma f conforme 
mostram os dados da Tabela 4. 
 
Tabela 4   

Brasil  

 Federal de 1988 4 

Lei n. 4.320/1964  Direito Financeiro 3 

Decreto n. 7.233/2010  
 

2 

Lei Complementar n. 101/2001  Lei de 
Responsabilidade Fiscal 

2 

Lei n. 8.666/1993  
Administrativos 

2 

Lei n. 9.394/1996  Lei de Diretrizes e Bases da 
 

2 

 2 

Decreto n. 5.773/2006  
 

1 

Decreto-Lei n. 200/1967  
 

1 

Emenda Constitucional n. 19/1998  
 

1 

Lei Complementar n. 131/2009  Acrescenta 
dispositivos  

1 

Lei n. 10.172/2001   1 

Lei n. 10.861/2004  SINAES 1 

Lei n. 11.111/2005  Regulamenta inciso XXXIII do 
 

1 
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Brasil  

Lei n. 13.005/2014  
2014-2024 

1 

Lei n. 9.755/1998   1 

- Coleta de dados das IFES 
 

1 

Portaria SPO/MEC n. 4/2014  Sistema Integrado de 
 

da 
- MEC 

1 

 28 

Fonte: Elaborada pela autora  
 

Como foi mencionado se tornou a 
citada, seguida de outros decretos, leis, leis 

, todos destacados na 
Tabela 4. 

 
 

 
Observou- , 

onal das 
Universidade

 
i o 

Plano de Desenvolvimento Institucional.  

planejamento estrat , n o 
PDI. 

io contribuiu para a presente pesquisa. 
Jarzabkowski (2002) apontou que universidades do Reino Unido 

formados por 

. Liefner (2003) afirma que 
, no tipo de atividade 
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dos gerentes de alto 
 

universidades. Platt Neto, Cruz e Vieira (2010) enfatizam que as 

que 
controle social. 
principais mecanismos de g

a 
. Milioni, Beher e Goularte (2015) 

contribuem para este trabalho quando alegam que 
instrumento para plan  

-

O 
artigo de Abarca R 2002) define a essencialidade do 

 diz que 

 das atividades das universidades. 
Mora Agudo (2009), com o seu artigo, acrescenta a esta 

a ferramenta 

Lyrio et al. (2014) 
para a pesquisa afirmam 

 de 
PPA, LDO e LOA. 

Os autores Silva et al. (2012) trouxeram pontos relevantes para o 
estudo, ra o planejamento, os objetivos 

falam a respeito do primeiro modelo 

Reis et al. (2014) acreditam que as universidades devem estar focadas 
no alcance de resul ; eles 

 

Do artigo 
de Savenije (1991) foram selecio  

,  instrumentos limitados para a 
 

 ao apontar o desafio a ser enfrentado pelas universidades ao 
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, , 
aborde  

foram retirados alguns autores e 
algumas obras para a  

 
 

Quadro 4   
Obra Autores 

qualitativa comprada dos modelos de 

Brasil e nos Estados Unidos 

P.L Cavalcante 

 J. Giacomoni 

 
2006 

R.M. Leite 
A.P.M.S. Cherobim 

H.F.N. Silva 
L.S. Bufrem 

 
D.P.R. Oliveira 

Power In and Around Organizations H. Mintzberg 

co 
H. Mintzberg 

The Structuring of Organizations H. Mintzberg 
Fonte: Elaborado pela autora  
 

as 
da 

ica, al  
O Quadro 4 

que contribuam 
para o entendimento do tema pesquisado. 
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3  
 

N  abordada a teoria acerca do tema de pesquisa. 
Os pontos princ : Plano 
de Desenvolvimento Institucional;  
 
3.1 PLANEJAMENTO CO 
 

O planejamento e  um item integrante para todas as 
. 

A palavra planejamento pode ser compreendida como criar, 
moldar ou at . 

ce de 

, que analisa todos os aspectos da 
; e temporal, que  

o planejamento, 
para eles, esse tema relaciona- das 

ser feitas e como elas devem ser realizadas. 
Segundo Oliveira (2010), 

envolve diferentes 
a efetividade e a 

 
Ao construir o planejamento  

 

(SILVA et al., 2012, p. 211).  
Mintzberg

 requer uma 
entanto, ao longo de seu estudo, eles 

De 
acordo com eles, pode-se determinar [...] 

ir daqui 
24). pode ser considerada um 
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O que se extrai 
dese  

Conforme abordam os autores, 

a 
 (MINTZBERG; 

AHLSTRAND; LAMPEL, 2010).  

composta de 
, percebeu-

, a fim de 

adversidades e aproveitar oportunidades. 
Diante dos conceitos  abordados, os autores chegam  

[...] podem ser vitais para as 

(MINTZBERG; AHLSTRANDE; LAMPEL, 2010, p. 33).  
Para Pereira (2010), 

de seus objetivos, com base na  

 
se esquecendo das 

 

(2010, p. 47), desta forma: 

com o objetiv

competitividade e seu grau de resolutividade. 

uma 
  

concretizadas 
(OLIVEIRA, 2010).  
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da 
autores Robbins e Decenzo (2004) descrevem os tipos de planos sob 
diferentes aspectos. e, 

, pode ser de longo ou curto prazo; 
, ; 

, 
 cada tipo de plano. 

 
Quadro 5  Tipos de Planos 

Aspecto Tipos de Planos 

Amplitude 

 : estabelecem objetivos 
gerais e procuram posicionar a 
entidade em termos de seu 

formul  
 : especificam detalhes do 
caminho a ser seguido para o 

objetivos. 

Estrutura de tempo 
 Longo prazo: cinco anos. 
 Curto prazo: menos de um ano. 

Especificidade 

 Direcional: identificam as diretrizes 
gerais. 

 : objetivos claramente 
definidos. 

 

 : plano utilizado para 
satisfazer as necessidades de uma 

. 
 Uso permanente: diretrizes para 

 . 
Fonte: Adaptado de Robbins e Decenzo (2004) 
 

exemplo, 
 curto prazo, 

 

004) acerca 
do planejamento es , 
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Os planos operacionais 
curto prazo. 

e para o 
Os PDIs das universidades 

 
Criado por meio da Lei n. 13.005, de 25 de junho de 2014, o 

-2024 

: rior (BRASIL, 
2014b). 

m em conjunto para o alcance das 
metas e para -2024, 
segundo o  constantes no 
PNE 2014-2024, conforme apresentado no  

 
Quadro 6  Diretrizes do PNE 2014-2024 

Inciso Diretriz 
I E . 
II . 
III 

da cidad . 
IV . 
V 

. 
VI . 
VII Pro . 
VIII 

(PIB), que assegure atend , com 
p . 

IX . 
X 

diversidade e sustentabilidade socioambiental. 
Fonte: Brasil (2014b) 
 

O PNE deve ser revisado, monitorado, avaliado e ajustado 

2014b). 
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3.2 PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
 

o instrumento de 

o mecanismo utilizado pelas 
 

que as in formulem o seu PDI. 

Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996.  
 

deve se 
 

Para garantir tal pressuposto, no ano de 2004, foi instaurada a Lei 
n. 10.861, 

, 
, tem que garantir: 

 
[a] melhoria da qualidade da ed

 

edu

identidade institucional. (
 

 

atestar o significado da 
por meio de suas atividades, cursos, programas, projetos e 

tornando obrigat s os seguintes itens, conforme mostra o 
Lei do SINAES: 



62

1. 
Institucional; 

2. -

 
3. A responsabilidade  
4.  
5. 

-administrativo; 
6.  
7.  
8.  
9. studantes; 
10. Sustentabilidade financeira. 

 
-se a 

O PDI t o 
credenciamento e o recre

, atuais Institutos Federais, e para que haja 
 

nforme atesta o 
artigo 20 do Decreto n. 9.235, de 15 de dezembro de 2017. Tal decreto 
revogou o Decreto n. 5.773/2006, primeiro a regular, supervisionar e 

os cursos superiores de 
ncias no sistema federal de ensino.  

O Decreto n. 9.235/2017 detalha aspectos que devem ser 

  apresentados 11 elementos que devem ser abarcados 
pelo PDI, todavia, esses elementos ados, o PDI deve conter 

Em forma de quadro,  os elementos que devem 
integrar o PDI. 
 
Quadro 7  m o PDI conforme artigo 21 do Decreto n. 
9.235/2017 

Inciso Elementos 
I 

. 
II Projeto . 
III Cronograma 

um de seus cursos. 
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Inciso Elementos 
IV - . 
V Oferta - lato e stricto sensu. 
VI Perfil a . 
VII admini . 
VIII  Projeto . 
IX Infraestrutura . 
X Demonstrativo de capacidade e sustentabilidade financeiras. 
XI Oferta a . 

Fonte: Adaptado de Brasil (2017b, art 21)  Decreto n. 9.235/2017 
 

auxilia as IES em seus processos. O 

traz leg
Esse sistema tem por finalidade apresentar um 

roteiro d
 

 
PDI deve ser feito de forma livre  de exercitar a 
criatividade e a liberdade das IES. Sua escrita deve ser clara e concisa, 

da 
proposta com o objetivo de identificar o monitoramento, por parte das 
IES e do MEC, o cumprimento das metas institucionais predeterminadas 
(BRASIL, 2017b). 

cinco anos 
que deve abarcar 
pedag as 

das  
sugere 

de acordo com 

forma de apresentar seus elementos e a factibilidade para explanar a 
 

encaminhadas pelo sistema SAPIEnS. 

recomenda que ele deve contemplar 
analisados pelo MEC. 
pelo SAPIEnS (BRASIL, 2017b). 
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Quadro 8   
  

1 Perfil Institucional 
2 ucional (PPI) 

3 
 

4 Perfil do Corpo Docente 
5 Organi  
6  
7 Infraestrutura 
8 companhamento do Desenvolvimento Institucional 
9  
10 Anexos 

Fonte: Elaborado pela autora  
 

Ressalta-se que o decreto regulamenta de forma mais detalhada o 

oferece , aos 

incisos constantes no Decreto n. 
pois o Decreto elenca 11 itens e o SAPIEnS, 10 eixos. 

Relaciona-  Aspectos financeiros 
 com o outro tema abordado na f

 s  
SAPIEnS, os aspectos financeiros e or

istas 
m ser abarcados 

-financeira, os planos de investimento, a 
 o cinco anos. 

Foram relatados o modelo de 
, existe muita subjetividade no 

 

dele que  

do PDI. Com isso, buscou-se compreender a estrutura, as 
e os 
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Inserida nas Universidades 
 

de recursos de  , existem  

 que a 

Grupo de Renda Ganha. Esses  
central e  Outra 

 

de s e 
te estudo nota-

 
Outro ponto interessante do estudo de Jarzabkowski (2002) 

refere-se a uma universidade que possui um movimento progressivo 

no qual 
se ciclo anual 

 monitoramento e 
controle, todos 

definir metas de desempenho. Esses 

longo de anos sucessivos, desde que atinjam metas de desempenho. 

instrumento limitado 

faculdades
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de forma descendente. 
Hardy e Fachin (1996) acreditam que o foco do processo 

Percebe-

e ensino, pesquisa e 

universidades. 
 
3.2.2 Universidades e Matriz ANDIFES 
 

O que foi apresentado anteriormente dem a 
complexidade existentes -se que 

abarcadas por esse modelo a
o objeto de estudo desta pesquisa, as universidades federais brasileiras. 

modelos enfatizam a autonomia dos profissionais na base da 
m muita especialidade e  muito complexos 

para serem supervisionados O autor afirma 

co , , 
nas quais 

 

que, 

por meio da LOA 
(LYRIO et al., 2014). 

Segundo o que . 9.394/1996, Lei 
, a
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cultivo do saber humano [...]  

 
 

I  

problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista 
 

II  
 

III  
tempo integral. 
 

ficamente das universidades 
, pelo 

especial, elas 

tratar sobre planos de 
(BRASIL, 1996). 

Como 

de  

, corroborando com o artigo 
207 da C Federal, que revela que as universidades gozam de 

-
cebe-se no inciso IV, do 

anuais e plurianuais (BRASIL, 1996).  
Ainda de acordo com essa lei presente, em seu artigo 55 

estabelecido que u 

-
das universidades. 

Milioni, Behr e Lopes Goularte (2015) fazem uma cr
respeito do artigo anterior, eles acreditam que mesmo havendo a 
garantia constitucional de autonomia das IFES, verifica-se que  uma 
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s 
to ocorre porque uma parcela 

Executivo tem controle desses programas, assim, 
podem exercer a sua autonomia. 

Nacio Ele f . 

planos decenais correspondentes  
 

Segundo Silva et al. (2012), em resumo, considera-se como 

sociedade; o progresso da qualidade do ensino em todos os patamares; a 
s ao acesso e 

; 

conselhos escolares. 

 

s 

(SAVENIJE, 1991). 
No Brasil, o modelo 

pelo MEC. Esse modelo passou a ser discutido no ano de 1991 para que 
fosse adotada uma metodol
financiamento das IFES. Dessa forma, as universidades estariam com os 

edefinido e 
divulgado (SILVA, et al., 2012). 
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denominado de Outros Custeios e Capital (OCC), conforme aborda Reis 
et al. (2014). Essas despesas de OCC referem-s , 

Como exemplo de despesas que integram os OCCs tem-se 

material permanente. 

n. 
Input e o Output. 

-se ao tamanho e 
qualidade de cada universidade (SILVA et al., 2012). 

Ess , a 
portaria foi modificada, se transformou em duas submatrizes: Matriz de 
Ensino e Matriz de Pesquisa. Em suma, a Matriz de Ensino levava em 

alunos. Por meio 
Equivalente de Estudantes em Tempo Integral. A Matriz de Pesquisa 
relacionava- -

doutorado (REIS et al., 2014). 

, alguns aspectos importantes da 

do Sistema IFES; estabelecimento de meta
aspectos que 

auxiliam 
licenciaturas; e valorizar universidade no interior (REIS et al., 2014). 

Atualmente, a Matriz ANDIFES 

processo,  identificar as despesas mais relevantes no 

universidade (BRASIL, 2006). 
Os itens considerados relevantes para se tornarem base para a 

te
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f
et al., 2014). 

De acordo com o conceito presente no documento da Secretaria 
 (BRASIL, 2006),  oleta de dados 

 
a)  

1) 

e cada IFES, 
 

2) Parcela de Qualidade e Produtividade: modelo com 
produtividade 

amento de 
 

b) 

incentiva o desenvolvimento qualitativo e quantitativo do 
formado por duas 

parcelas; 
1) Pa

cada IFES em termos de infraestrutura subsidiando 
 SESu/MEC, 

anualmente. 
2) 

Federal 
projetos que levam a esse fim, verificando a 

 
, foi 

e alunos equivalentes como meio de rateio dos 
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odelos da ANDIFES (BRASIL, 
2006). 

 

-

(BRASIL, 2006).  
coeficiente professor-

equivalente, disposto no Decreto n. 7.485, de 18 de maio de 2011, e 
alterado pelo Decreto n. 8.259, de 29 de maio de 2014, para auxiliar na 

Resumidamente, o professor-equivalente 
Professores do Magi

Professores Titulares-  Lei 
n. 12.772, de 28 de dezembro de 2012, efetivos, substitutos e visitantes, 
expressa na unidade professor-equivalente. O objetivo balizar o 

. Cabe 

ANDIFES. 
 

3.3  
 

 

 

relativos s suas despesas. O Congresso Nacional deveria prever as 
receitas e fixar as despesas anualmente, com o advindo (ou advento) da 

e 1891. No entanto, em 1964, foi criada a Lei n. 4.320, a 
ora 

. A Lei de 
Responsabilida strumento mais recente que trata das 

EITE et al., 
2008).  

A Lei n. 4.320, de 1964, foi a lei que adotou o modelo 
-

pormenorizou detalhes das receitas e despesas, principalmente com a 
NI, 2003). Em seu artigo 

, essa Lei estabeleceu que: 
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[...] 
da receita e despesa de forma a evidenciar a 

 financeira e o programa de 
trabalho do governo, obedecidos a
unidade, universalidade e anualidade. 

  ode ser conceituado como uma 

 documentos legais 
(MILIONI; BEHR; LOPES GOULARTE, 2015). 

 

ou privada, e 
representa o fluxo previsto dos ingressos e das 

(BRASIL, 2017a, p. 15) 

Cavalcante (2009
ursos 

conforme eles  

 de -financeira 
 

Ele 
a -

 estar a 
s derivados 

na  
Segundo cita Savenije (1991), 

 reconhecidas 
s. O 

autor a
. 
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3.3  
 

planejamento: 
Plano Plurianual (PPA), Lei das (LDO) e Lei 

(LOA)

(GIACOMONI, 2003). 
 

C Federal (1988) e 

[...] as 

delas decorrentes e para as relativas aos 
 

Milioni, Behr e Lopes Goularte 

governo para o alcance dos objetivos e das 
servindo como norte para 

quatro anos. O governo somente pode executar os 
investimentos previstos no PPA vigente se for 

 
Pode-se considerar q

federais, estaduais 
e municipais (LINDOSO, 2016). 

quatro anos, foi criado no segundo ano do 
-se ao mandato 

universalmente com este (GIACOMONI, 2003). 
Lyrio et al. (2014, p. 

tecnicamente a respeito do PPA: 

planos e programas do governo de forma 
regionalizada, envolvendo as diretrizes, objetivos 
e metas para despesas de capital, as despesas 
decorrentes das despesas de capital e os 
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que contempla as prioridades e as 
despesas de capital para o ; orienta a 

; ; e 

Federal. 
Com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, a LDO teve 

recebendo novas prerrogativas, como: 
disciplinar os 

cronog de desembolso, entre outros (LYRIO et 
al., 2014). 

considerado nela que 
definidas as metas e as is 
curto,  

, a LDO:  

[...] 

transparente e, especialmente, contribui para 
 Legislativo no 

. 
(GIACOMONI, 2003, p. 204) 

Milioni, Behr e Lopes Goularte 

, 
, e a LDO tem a capacidade de antecipar a 

necessidade de fazer alternativas, haja vista que ela 
da  

A exe o realizados por meio da 
e exposto no 

Lei n. 4.320/1964:  

[...] 

programa de trabalho do Governo, obedecidos aos 
 

 

fiscal, o o da seguridade social.  
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Sinteticamente,  entender os   
explicados por Giacomoni (2003): 

a)  o principal dos  
os 

a e indireta. 
b)  

 det , direta ou indiretamente a maior 
parte do capital social com direito a voto. 

c)  abrange as entidades e 

e os 
 

D Federal 
extrai-se uma das finalidades da LOA que  reduzir as desigualdades 
inter-

a 

autorizadas. 

  
Os  

um PPA, uma LDO e 
uma 

para 
 
No quadro a seguir, ser  apresentadas as 

do Executivo para o Legislativo (BRASIL, 1988). 
 

Quadro 9   

Projeto 

Data Limite para o 
Encaminhamento do  

Projeto de Lei do Poder 
Executivo para o Poder 

Legislativo 

Data Limite para 

do Poder Executivo 

PPA 31 de agosto 22 de dezembro 
LDO 15 de abril 17 de julho 
LOA 31 de agosto 22 de dezembro 

Fonte: Elaborado pela autora  
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Vale destacar

possuem PPA, pois isso  da dos 
estados, dos do Distrito Federal. 

Brasil, pode-se compreender a estrutura, de forma simplificada, do 
 do 

 os apresentados na Figura 1. 
 

Figura 1   

 
Fonte: Adaptada de Lindoso (2016) 
 

De acordo com Brasil (2017a), os conceitos de cada um desses 
 , lembrando que existem 

, eles 
 

a) 
 

b) que a 
atender aos objetivos dos programas. 

Segundo o  (2018), os programas 
podem ocorrer em dois tipos: 

resultam em bens e servi
o apoio, a a 

 

didas 
especiais (BRASIL, 2017a). 

a) 

 

 
 

 
 

 

Programa 
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b) 

do governo. 
c) 

, tampouco, para a 
 

Na figura a seguir demonstra-se 
 

 
Figura 2   

 
Fonte: Brasil (2017a) 

 
C

Lei n. 13.249, de 1
 

apresentado no [...] as metas inscritas no Plano Nacional de 
ao qual Lei n. 

13.005, de 25 de junho de 2014, que traz como metas relacionadas ao 
ensino superior estas: 
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Meta 12: elevar a taxa bruta de mat

para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das 
 

(setenta e cinco por cento), sendo, do total, no 
 

-  stricto sensu, de 

(sessenta mil) mestres e 25.000 (vinte e cinco mil) 
doutores. (BRASIL, 2014 ) 
 

Por meio dessas metas, pode-se perceber o interesse do governo 
elaboradas 

  
A LDO pode ser facilmente relacionada com as universidades 

quando apresenta em seu Anexo I  
consolidados, 

meio da Lei n. 13.473, de 8 de agosto de 2017. 
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Figura 3   

 
Fonte: Adaptada de Brasil (2018) 
 

O inciso III refere-se a receitas de todas as fontes, por 
. que 

 Pr  Financeiros e Recursos 
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Figura 4   

 
Fonte: Adaptada de Brasil (2018) 

 

Fiscal e da Seguridade Social, isoladas e conjuntamente, segundo o 

natureza de despesa. E o exemplo da Figura 4 traz a unidade 
 

O link 
ensino superior pode ser visualizado na Lei n. 13.587, de 2 de janeiro de 
2018, s 

04 concretiza  
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Figura 5   

 
Fonte: Adaptada de Brasil (2018) 

 
da 

destinada 
as unidades 

gestoras. 
 

3.3  
 

de 
-  ter esse 

conhecimento para compreender 
brasileiro e  e 
receitas e despesas. 

Para Giacomoni (2003), de um quadro 

 
Tecnicamente, pode-

de recursos financeiros nos cofres do Estado (BRASIL, 2017a).  
Existem variados tipos de natureza e origem das receitas e para 

as 
2013). 

Segundo Brasil (2017a), as receitas que representam 
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De forma mais detalhada, pode-se 
conceituar: 

a)  recursos financeiros que ingressam 

da
atender aos programas e m por finalidade 
principal atender s necessidades demandas da 
sociedade. 

b)  
 

A doutrina realiza  oficiais, contudo, essas 
 auxiliam no entendimento, como afirma Giacomoni 

(2003)  
Regularidade: 
a)  regulares. 
b)   
c) . 
d)  s 

Estatais. 
e) Derivadas  

soberania do Estado. 

, segundo as 
indicador de 

, 2017a). 

recurso segundo o fato gerador, ou seja, o caso real da entrada dos 
a-

(BRASIL, 2017a). 
a)  corrente e de capital. 
b) Origem. 
c) . 
d) 

receita. 
e) Tipo. 

Para fins deste estudo, ser  abordada 

constante na Lei n. 4.320/1964. Portanto, as receitas correntes  
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[...] 
patrimoni  
outras e, ainda, as provenientes de recursos 
financeiros recebidos de outras pessoas de direito 

. 
(BRASIL, 1964, rt. 11) 

los de receitas correntes, observa-se que 
m 

por objetivo atender aos programas e 
aumentarem as disponibilidades financeiras do  
(BRASIL, 2017a). 

dades 
financeiras do estado (BRASIL, 2017a). 

A lei que rege o Direito Financeiro, ,  
adota m da 

destinados a 
atender despesas de capital (BRASIL, 1964). 

ingr s (BRASIL, 2017a). 

especificar o fato gerador das receitas (BRASIL, 2017a). 

receita servem para dar maior det suas 
a ess utilizada apenas 

quando houver necessidade (BRASIL, 2017a). 

encontra-se o tipo, qu tificar o tipo de 
  qual se refere aquela natureza (BRASIL, 2017a). 

em 
ciam o 

s

(BRASIL, 2017a). 

quando mpanhar, , o 
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De acordo com Giacomoni (2003, p. 
[...] 

-
 

 por meio de fontes da receita que determinadas receitas podem 
ser direcionadas a despesas 

no dos recursos arrecadados (BRASIL, 
2017a). 

a por 
fontes, para 
o atendimento de finalidades  e aqueles outros recursos livres 

 E e
classificada da seguinte maneira: 

a) Recursos do Tesouro  
maioria e d
impostos, as tax as tos, 
a 

 
b) Recursos de Outras Fontes  

amento federal: autarquias, 
 

c) Recursos do Tesouro  

 
d) Recursos de Outras Fontes  s: mesma 

 
 

e) Recursos Condicionados: recursos que dependem de 

rias. 

identificar se a receita 
ao ao 

de Investimentos (BRASIL, 2017a). A seguir
ver  

a) 
, fundos e 

social e de investimentos. 
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b) 
 seguridade social e, 

, a
 

 
c) Rece

dependentes, nas quais 
indireta e detenha a maioria do capital social votante. 

 que as receitas podem 
receber e pa  um resumo no Quadro 
10. 

 
Quadro 10   

Q Disponibilidade de 
Recursos Financeiros 

a)  
b) Ingresso  

 
a)  
b)  

 
a) ia 
b) Derivada 

 

 
a) Receita corrente 
b) Receita de capital 

Origem  
  

de peculiaridades da receita 
 

Tipo  

Quanto ao Indicador do Resultado 
 

a)  
b) Receitas financeiras 

 
 
 
 

 

a) Recursos do Tesouro  
 

b) Recursos de Outras Fontes  
 

c) Recursos do Tesouro  
 

d) Recursos de Outras Fontes  
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os Anteriores 
e) Recursos Condicionados 

 

a)  
b) 

Seguridade Social 
c) 

Investimentos das Empresas 
Estatais 

Fonte: Elaborado pela autora  
 

s elencadas no Quadro 10 
 que a receita pode ser enquadrada, mas acredita-se 

 
 para o estudo, pois 

das universidades federais, , como visto, 

prioridades ass
superior. Isso pode ser observado Figuras 2, 3 e 4, nas quais 

. 
o um fragmento do PDI 2016-2026 da Universidade Federal 

de Santa Maria (UFSM) 
utilizadas,  

 
Figura 6  Fragmento do PDI 2016-2026 da UFSM 

 
Fonte: Adaptada da Universidade Federal de Santa Maria (2016) 
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3.3.3 D  
 

, podendo ser conceituada como 
programados, autorizados e controlados por meio 
(GIACOMONI, 2003). 

A Lei n. 
 

, 

diferentes necessidades (GIACOMONI, 2003). 
A partir de Brasil (2017a) foram selecionados distintos tipos de 

: 
1) P . 
2) Institucional. 
3) Funcional. 
4) . 

as receitas, na LOA identificadas 
ao ao 

s Estatais (BRASIL, 2017a). 
Segundo apontado por Giacomoni (2003), provavelmente, a mais 

trativas 
O autor a

meio dess as responsabilidades e os 
controles e as  

rquicos que demonstram a estrutura administrativa e organizacional 
(BRASIL, 2017a). Giacomoni (2003) descreve essas estruturas. 

a) 
administrativa 

b) 
subordinado  

 
ela 

considerada o centro do planejamento, da da 
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do controle interno e dos custos (GIACOMONI, 
 

 
Quadro 11   

Classifica  Exemplo 
 Poder Executivo 

  

 
Universidade Federal de Santa 
Catarina 

Fonte: Elaborado pela autora  
 

brasileiras idade 
 

por 
. Ess

ela evidencia 
a nat , 2017a). 

iacomoni 

, a fim de atender aos 
de 

guir. 
A partir de Brasil (2017a) percebe-se que 

pretendem 
-se no elo entre o planejamento 

 (GIACOMONI, 2003, p. 
103). 

; 
ito 

em Brasil (2017a). 
a)  

 
sociedade. 

b) 
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um programa. Essas , como descrito em Brasil (2017a), 
classificadas em: 

a) 
permanentes que tem como resul

 
b) a

 
c) despesas que 

m como resultado um 

 
, segundo a natureza da despesa, 

s podem ser despesas correntes e despesas de 
capital (GIACOMONI, 2003). 

a) veis por manter os 
 

b) 
ou a

 
A Lei n. 4.320/1964 discrimina a estrutura das despesas correntes 

e de capital com seus conceitos da seguinte maneira: 
 

Quadro 12  Categorias s respectivos Grupos, segundo Lei n. 
4.320/1964 

Despesas Correntes 
Despesas de Custeio  
criados. 

  
eta . 

Despesas de Capital 
Investimentos  

 empresas que 
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itui
capital de entidades ou empresas que visem a objetivos comerciais e 
financeiros. 

 

realizar, independe

 

Fonte: Adaptado de Brasil (1964) 
 

esentes nas 
categorias econ  (despesas correntes e despesas de capital); os 
grupos s quanto ao objeto do 
gasto (BRASIL, 2017a). O (2018) 
evidencia de forma distinta da Lei n. 4.320/1964 alguns aspectos dos 
grupos e de uma maneira mais objetiva: 

 
Quadro 13  

(2018) 
 Grupo de Despesa 

Despesas Correntes 
1) Pessoal e encargos sociais 
2)  
3) Outras despesas correntes 

Despesas de Capital 
4) Investimento 
5)  
6)  

 Fonte: Elaborado pela autora  
 

Os seis grupos de natureza de despesa englobam todos os tipos de 
 

essa 
modalidade 

os ou entidades da mesma esfera de governo 

transferidos ou descentralizados e tem por meio 
dela que 
Portaria Ministerial STN/SOF n. 163, de 4 de maio de 2001, descreve 30 
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, a tal 
a). 

quele item capaz de identificar o objeto 
ta para aplicar os recursos 

(BRASIL, 2017a).  
Giacomoni (2003) traz alguns exemplos de despesas cujo 

elemento visa a 
patrim

gastos. 
Nota-

Para deixar mais claro, foi elaborado um quadro com o 
resumo de pontadas no decorrer deste estudo. 

 
Quadro 14  Res  

1) 
Esfera 

 

a)  
b)  
c) 

Empresas 

2) Institucional 
d)  
e)  

3) Funcional 
f)  
g)  

 

h) Programas 
i)  
j) 

Estado 
k)  
l) Atividade 
m) Projeto 
n)  

Natureza da 
Despesa 

o)  
p) Despesa corrente 
q) Despesa de capital 
r) Grupos 
s) Pessoal e encargos sociais 
t)  
u) Outras despesas correntes 
v) Investimento 
w)  
x)  
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y)  
z) Elemento 

Fonte: Elaborado pela autora  
 

a explan  

Lei n. 4.320/1964, em 

autoridade co
pendente o  (BRASIL, 1964, art. 58). 

O empenho, de acordo com Giacomoni (2003), 
e
acompanhamento e o 
constitui uma garantia ao credor de qu  

a. 
Outro ponto destacado pela Lei n. 4.320/1964 a respeito do 

eja, 
toda despesa necessita de empenho para poder ser realizada, exceto em 
casos definidos em lei. O documento que representa essa etapa de 

 

adquirido pelo credor 
do re

 
Conforme descrito nos incisos I, II e III do p

63 da Lei n. 4.320/1964   I  a origem e 
o objeto do que se deve pagar; II   III  a 

 
 

dois 
a ordem de pagamento e o pagamento 

propriamente dito (GIACOMONI, 2003). Em linhas gerais, a ordem de 

efetivado por te
. 
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financeir  de pagamento da 

quitar suas despesas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



94
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Para que o objetivo, geral seja ar 
Este 

dividido 
 

 
4.1 ENQUADRAMENTO M  

 
Segundo Richardson (2008),  

que te em todo o processo da 
pesquisa. 

Este estudo pode ser considerado  que 

 formuladas ou testadas teorias,  
descobrir a resp

(RICHARDSON, 2008). Nesse caso, o 
trata de  apresentados 
nos PDIs das universidades federais brasileiras. 

A pesquisa pode  sofrer 

definida como aplicada. Segundo Vergara (1998), a pesquisa  

, baseada na curiosidade intelectual do investigador 
num patamar especulativo. 

, pode-se determinar que esta 
pesquisa tem abordagem qualitativa. O que representa uma tentativa de 

ado tema 
(RICHARDSON, 2008). Com um conceito mais formal, Flyck (2009, p. 
29) define a pesquisa qualitativa como: 

Os aspectos essenciais da pesquisa qualitativa 

teorias convenientes; no reconhecimento e na 
 

dos pesquisadores a respeito de suas pesquisas 

conhecimento; e na variedade de abordagens e 
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Outro aspecto em que pode ser pautada a metodologia refere-se 
ao delineamento da pesquisa. Quanto aos fins, caracteriza-se como 
descritiva e, quanto aos meios,  documental. Entende-se 
por pesquisa descritiva 

na qual os pesquisadores sociai
 Vergara (1998) 

ele afirma que a pesquisa 
A 

 das ci  
aplicadas, e esta pesquisa 

se tem  de 
explicar o motivo de tais  

O delineamento da pesquisa quanto aos fins ico, 
porque se baseia em livros, jornais, boletins, revistas, monografias e 
teses para fundamentar o tema pesquisado (MARCONI; LAKATOS, 
2003). Os autores t salientam que uma das vantagens desse tipo 

 contato direto com tudo o 
que foi escrito, dito e gravado a respeito do assunto. Como Gil (2007) 

, foram 
utilizados  e 
fins deste estudo. 

Para a pesquisa foram utilizados os PDIs das 
universidades federais brasileiras, caracterizando a pesquisa como 
documental, que, de acordo com Vergara (1998), 
envolve documentos registra

foram rotulados 

(2003). 
 

 
 

A pesquisa precisa ser delimitada. Vergara (1998) acredita que a 
 

 sob  itens: universo, amostra e 
[...] 

2008, p. 157). 
que abrange este trabalho  68 universidades federais 

brasileiras que do objeto pretendido desta 
pesquisa (VERGARA, 1998). 
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Optou-se por um censo  quando todos os elementos do 
universo participam da pesquisa (GIL, 2008). A amostra para essa 
pesquisa  as 68 universidades federais brasileiras. Uma das 

 e -las es sociais. 
 
Quadro 15   

  Quantidade 

Nordeste 

UFAPE  UFBA  UFDPar -  UFOB  UFRB  
UFESBA  UFS UFAL - UFPB - UFCG  

UNIVASF  UFPE  UFRPE  UFRN  
UFERSA  UNILAB  UFCA UFC  UFPI  

UFMA 

20 

Sudeste 

UFES  UNIRIO  UFRJ  UFF  URRRJ 
UNIFAL  UNIFEI  UFJF  UFLA UFMG  

UFOP  UFSJ  UFU  UFV  UFTM  
UFABC -  UFSCAR  UNIFESP 

18 

Norte 
UFAC  UFAM  UFOPA  UFPA  UFRA 

UFRR  UFT  UNIFAP  UNIFESSPA  
UNIR  UFVJM 

11 

Sul 
UFSC  UFFS  UNILA  UFPR  UTFPR 
UFCSPA  UNIPAMPA  UFPEL  UFSM 

FURG  UFRGS 
11 

Centro-
Oeste 

UFCAT  UFJ  UFMT  UFGD  UFMS  
UFG  UFR - UNB 

8 

Total 68 

Fonte: Elaborado pela autora  
 

O Quadro 15 relaciona as 68 universidades federais divididas por 
- Nordeste 

universidades e  Centro-Oeste, oito. 
Das 68 universidades, sete 
de 2018 foram criadas as universidades Universidade Federal do 

UFCAT), , a  (UFJ), , 
e a (UFR), Mato Grosso; e, em 
11 de abril de 2018 foram criadas as duas universidades mais novas do 

 
(UFAPE), localizada em Garanhuns em Pernambuco, e (Universidade 

 (UFDPar), 
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Ess ra
 

As outras duas 
junho de 2013, por meio da Lei n. 12.818 e 

da Lei n. 
 

 Quatro 
temas pesquisados, pois 
parte do PDI algo que remetesse a as

da UFC, da UFS e da UFPEL, 
consequentemente foram analisados 57 PDIs.  
 
Figura 7  de universidades com os PDIs Analisados 

 
Fonte: Elaborada pela autora  

 
o 

. 
 

4.3 PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE DADOS 
 

Na coleta de dados foram 
icas para cada tipo de pesquisa (RICHARDSON, 2008). Os 

documentos que foram PDIs das 
universidades, que foram analisados pela autora, 

Universidades 
Federais 

68 

Universidades 
com PDI  

61 

PDIs com 

Financeiras e 
 

57 
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se participou 
planos. 

a  com os especialistas, a fim 
de ratificar as diretrizes propostas. Marconi e Lakatos (2003) relatam 

pessoas, em que uma delas 
pretende  de maneira 
profission
aplicada  

Num primeiro momento, os PDIs das universidades federais 

nos departamentos relacionados ao planejamento.  

, por tal motivo, os 
solicitados por e-mail, entre os dias 11 a 19 de julho de 2018, para os 

s universidades. A UFOPA, a 
UFSB, a UFG, a UFU e a 

  
seis universidades 

e-mail, utilizou-se 
-SIC) no dia 3 de agosto de 2018 

para s universidades UFOB, URRRJ, UFMG, UFTM, 
UFSCAR e UNILA. Todas as universidades responderam ao e-SIC. 
Dessa forma, 
brasileiras foram obtidos. 

Todos os PDIs selecionados estavam em formato pdf, o que 
facilitou o arquivamento deles  

 
 

 
  utilizada nesta 

, utilizou-se interpretativa, que segundo Severino 

ica. 

semelhantes adquiridas em outra abordagem. Realiza-se uma 

fontes. 
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e interpretativa  

[...] pode estar inserida dentro de um constructo 

. 
(CRESWELL, 2014, p. 152) 

 pesquisador vincula a sua 
 

da pesquisa  as 68 universidades federais  foi 
 Foram 

examinados os PDIs vigentes e publicados das universidades federais 
brasileiras. 

logia da 
pesquisa, foi elaborado o Quadro 16. 

 
Quadro 16  Aspectos da Metodologia da Pesquisa 

Aspectos 
 

 

Natureza da Pesquisa Pesquisa Aplicada 
 da 

Pesquisa 
Quanto aos fins  Descritiva 
Quanto aos meios  ica e Documental 

 68 universidades federais brasileiras (censo) 

de Coleta de dados 

interpretativa 
Documental  

 especialistas (entrevistas) 

 
Universidades federais brasileiras 
PDIs vigentes  

Fonte: Elaborado pela autora  
 

a a 
as as etapas concretas que foram seguidas para 

responder  pergunta de pesquisa de forma detalhada no
seguintes. 

Foi realizada se dos PDIs referente  ncia e ao 
verificou-se as 

foram encontradas e como elas foram 
dispostas no PDI de cada universidade federal. Em seguida, foi realizada 
um levantamento por meio de categorias 
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Aluno Equivalente, fontes 

 
realizada 

ento e fina
do estudo. os segregados em 

guintes e as fontes de receita foram 
alguns dos pontos analisados. 

o, fixou-se 
f estavam dispostas nos PDIs prosseguindo 

 das boas , por fim, a constru  diretrizes a 
partir a, p

ncia da pesquisadora. -se 
 anos em 
 

Depois das diretrizes propostas, foi realizada uma etapa de 
dois especialistas, um  um 

de planejamento da Universidade Federal de Santa Catarina. A escolha 
dos especialistas foi intencional, haja vista que trabalham na mesma 

quisadora. 

setor  
o que  demonstra 

se especia

 

atua  
Atualmente, ela uma de suas 

coordenar o planejamento institucional, por meio de seus 
, 

o qual 
coorden  

Essa vali  feedback das 
diretrizes propostas e cada um deles trouxe suas fez 

. 
Com as diretrizes, foi encaminhado aos especialistas um roteiro 

pa  que consta como . O 
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roteiro foi 
 

   
Figura 8  Fluxograma de Procedimentos para as Diretrizes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborada pela autora  
 
Ao observar o f notar 

os procedimentos que foram 
objetivo geral e dos o : elaborar uma proposta de 
diretrizes 
nos PDIs das universidades federais brasileiras. 
 

UISA 
 
A pesquisa limitou-se aos PDIs vigentes das 61 universidades 

federais, pois sete univer ,  as 
universidades mais antigas possuem mais de um PDI. Ressalta-se, ainda, 
que a pesquisa analisou os PDIs das 68 universidades federais 

Coletar os PDIs na 
internet 

Analisar os PDIs 

 

Descrever e 
Analisar as 

financeiras e 

nos PDIs 

Comparar os 
dados acerca 

 
nosPDIs

Selecionar as boas 
 

Propor 
Diretrizes para 

 

Roteirizar para 
das 

diretrizes com 
especialistas 

Ajustar as diretrizes 
decorrentes da 

 

PROPOSTA 
DE 

DIRETRIZES 
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MEC. 
Outro fator 

ocorreu de 11 de julho a 11 de setembro de 2018, considerando os 

fed , mas outros com 
 estavam em processo de 

 

considerando o DI relacionado a esses temas. Caso 
 parte desse item, elas foram desclassificadas na 

a  

pode ser um fator limitador, haja vista que outros especialistas de outras 

diretrizes propostas. 
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Nest  

vigentes das universidades federais brasileiras com os seguintes 

. 
 

5.1  
 
Os PDIs das  objetos da presente pesquisa e 

 alguns dados gerais para melhor 
compreender sobre esse universo.  

Os dados foram coletados de diferentes fontes. O ano da cri  
das universidades foi obtido pelo portal do MEC, onde constam as 

 o e-MEC.  

-administrativos foram retiradas do PDI 
de cada universidade, c era realizada uma 
pesquisa 

 plano diretor e . Como foram 
utilizadas variadas fontes, determinar em que ano todos os 
dados foram retirados, mas o intervalo foi entre 2011 a 2018. 

A  Quadro 17  
consideradas 

Lei n. 13.587, de 2 de janeiro de 2018. As 
.  

elaborados quadros com os dados gerais das universidades por . 
 

Quadro 17  Dados Gerais das universidades federais da Norte 

Universidade 
Ano de 

 
 de Cursos 

N  

de Alunos 
de 

Docentes 

 

de 

TAES 

IGC LOA 2018 

UFPA 1957 

535-

68-mestrado              

37-doutorado             

TOTAL=640 

55.498  2.693  2.375  4 R$1.285.472.215,00 
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Universidade 
Ano de 

 
 de Cursos 

N  

de Alunos 
de 

Docentes 

 

de 

TAES 

IGC LOA 2018 

UFT 2000 

87-

26-mestrado                       

6-doutorado                     

TOTAL=119 

18.881  982  485  3 R$360.184.591,00 

UFAC 1971 

44-

11-mestrado                  

2-doutorado                   

TOTAL=57 

14.093  754  716  3 R$335.173.873,00 

UNIR 1982 

61-

16-mestrado                  

2-doutorado           

TOTAL=79 

9.909  681  356  3 R$270.402.742,00 

UNIFAP 1990 

37-

5-mestrado                        

6-doutorado              

TOTAL=48 

6.103  528  448  3 R$246.835.467,00 

UFRR 1985 50 9.000  570  320  3 R$218.647.270,00 

UFRA 1945 

27-  

 9- -

TOTAL=36 

5.650  344  436  4 R$215.014.272,00 

UFOPA 2009 

44-

6-mestrado                                          

2-doutorado                 

TOTAL=52 

6.321  410  548  3 R$163.331.038,00 

UNIFESSPA 2013 

34-

6-mestrado                                 

3-doutorado               

TOTAL=43 

4.004  273  211  3 R$95.274.540,00 

UFAM 1962 

117-

34-mestrado                 

12-doutorado                 

TOTAL=163 

22.000  1.758  1.666  3 R$5.925.730,00 

TOTAL 
- 1.287  151.459  8.993  7.561  3,2 R$3.196.261.738,00 

Fonte: Elaborado pela autora  
 

 
-administrativos. Acredita-
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de 150 mil alunos, aproximadamente 9 mil docentes e em torno de 7.500 
-  possuem 

 
 
Quadro 18  Dados gerais das universidades federais  

Universidade 
Ano de 

 
N. de 

Cursos 
N. de 

Alunos 
N.  de 

Docentes 
N. de 
TAES 

IGC LOA 2018 

UFPB 1955 

130-

57-mestrado           
34-

doutorado          
TOTAL=22

1 

36.625  2.381  3.734  4 R$1.599.300.212,00 

UFRN 1960 

78-

46-mestrado                      
28-

doutorado                
TOTAL=15

2 

31.589  1.635  3.108  4 R$1.537.254.333,00 

UFPE 1946 

102-

79-mestrado        
51-

doutorado          
TOTAL=23

2 

30.450  2.270  4.106  4 R$1.514.467.993,00 

UFBA 1946 

100-

79-mestrado        
53-

doutorado              
TOTAL=23

2 

40.246  1.795  3.126  4 R$1.500.958.820,00 

UFC 1954 

117-

123-
mestrado e 
doutorado              

TOTAL=24
0 

32.396  2.090  3.416  4 R$1.372.774.627,00 

UFAL 1961 

84-

30-mestrado             
9-doutorado           
TOTAL=12

3 

32.312  1.384  1.698  3 R$849.249.983,00 

UFPI 1945 

169-

35-mestrado   
7-doutorado             
TOTAL=21

1 

36.882  1.525  1.131  3 R$791.462.886,00 

UFMA 1966 

90-

35-mestrado                             
9-doutorado                        
TOTAL=13

4 

27.000  1.783  804  4 R$720.950.512,00 
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Universidade 
Ano de 

 
N. de 

Cursos 
N. de 

Alunos 
N.  de 

Docentes 
N. de 
TAES 

IGC LOA 2018 

UFS 1967 

128-

48-mestrado              
14-

doutorado                
TOTAL=19

0 

33.216  1.483  1.486  4 R$681.654.822,00 

UFCG 2002 

77-

25-mestrado               
11-

doutorado                      
TOTAL=11

3 

19.524  1.437  1.544  4 R$655.922.286,00 

UFRPE 1947 

64-

56-mestrado 
e doutorado                   
TOTAL=12

0 

15.000  1.187  1.037  4 R$615.121.578,00 

UFRB 2005 

15-

1-mestrado                      
1-doutorado               
TOTAL=17 

1.213  145  103  4 R$294.229.725,00 

UFERSA 1967 

38-

10-mestrado              
3-doutorado                
TOTAL=51 

6.922  547  543  4 R$282.709.106,00 

UNIVASF 2002 

31-

14-mestrado                 
TOTAL=45 

7.500  535  353  4 R$170.722.674,00 

UNILAB 2010 8- 6.733  277  345  4 R$122.050.284,00 

UFCA 2013 

18-

4-mestrado 
e doutorado               
TOTAL=22 

2.800  287  274  3 R$105.483.910,00 

UFOB 2013 

30-

2-mestrado                 
TOTAL=32 

2.323  262  212  4 R$86.100.102,00 

UFESBA/UFS
B 

2013 

31-

3-mestrado            
1-doutorado                
TOTAL=35 

2.947  303  248  - R$72.659.787,00 

TOTAL - 2.178 365.678  21.326  27.268  3,8 R$12.973.073.640,00 

 
 

 da UFPE e a UFC possui o maior 

s-
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Quadro 19  Dados gerais das universidades federais da Centro-Oeste 

Universidade 
Ano 

 
N  de 

Cursos 

N  
de 

Alunos 

N  
de 

Docentes 

N  
de 

TAES 
IGC LOA 2018 

UNB 1962 

141-

96-mestrado                    
70-

doutorado                
TOTAL=307 

42.393  
2.544  3.353  5 R$1.731.410.855,00 

UFG 1960 

150-

62-mestrado                        
31-

doutorado                     
TOTAL=243 

23.362  2.486  2.445  4 R$1.199.312.543,00 

UFMT 1970 

112-

34-mestrado                            
11-

doutorado                
TOTAL=157 

34.000  1.508  1.493  4 R$952.523.582,00 

UFMS 1979 

149-

34-mestrado     
14-

doutorado                    
TOTAL=197 

19.405  1.140  - 4 R$818.939.921,00 

UFGD 2005 

28-

17-mestrado                
5-doutorado                     
TOTAL=50 

6.790  380  355  4 R$4.704.372,00 

TOTAL - 954 125.950  8.058  7.646  4,2 
R$ 

4.706.891.273,00 

 
 

-
-

 dessa 

-
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Quadro 20  Dados gerais das universidades federais da Sudeste 

Universidade 
Ano de 

 
N  de 

Cursos 
de 

Alunos 
de 

Docentes 
de 

TAES 
IGC LOA 2018 

UFRJ 1920 

182-

107-
mestrado                  

86-
doutorado            

TOTAL=375 

60.570  3.853  9.264  5 R$3.150.322.428,00 

UFMG 1927 

81-

72-mestrado                      
62-

doutorado                 
TOTAL=215 

48.949  2.818  4.299  5 R$1.945.832.801,00 

UFF 1960 

133-

78-mestrado                   
42-

doutorado                  
TOTAL=253 

50.789  3.180  4.043  4 R$1.902.718.601,00 

UFU 1969 

74-

46-mestrado                
22-

doutorado                           
TOTAL=142 

22.314  1.958  3.200  4 R$1.019.856.236,00 

UFES 1961 

111-

52-mestrado                    
22-

doutorado                         
TOTAL=185 

22.847  1.780  2.016  4 R$988.320.743,00 

UFJF 1960 

64-

36-mestrado         
17-

doutorado                      
TOTAL=117 

15.946  1.524  1.589  4 R$942.838.803,00 

UNIFESP 1938 

78-

62-mestrado                   
42-

doutorado                          
TOTAL=182 

26.336  1.547  3.985  5 R$926.383.295,00 

UFV 1922 

75-

20-mestrado                    
28-

doutorado                          
TOTAL=123 

17.740  1.314  2.304  5 R$887.092.294,00 

UFRRJ 1910 

56-

34- -

TOTAL=90 

23.518  1.099  1.243  4 R$723.468.053,00 

UFSCAR 1968 
66-

25.167  1.256  1.027  5 R$604.181.540,00 
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Universidade 
Ano de 

 
N  de 

Cursos 
de 

Alunos 
de 

Docentes 
de 

TAES 
IGC LOA 2018 

52-mestrado             
30-

doutorado                       
TOTAL=148 

UFOP 1969 

51-

28-mestrado             
13-

doutorado                       
TOTAL=92 

13.021  848  806  4 R$418.176.134,00 

UNIRIO 1969 

48-

25-mestrado                                   
10-

doutorado                  
TOTAL=83 

13.550  993  1.495  4 R$403.469.437,00 

UFTM 1954 

24-

7-mestrado                                     
2-doutorado                              
TOTAL=33 

4.494  408  1.498  4 R$353.005.344,00 

UFLA 1963 

35-

35-mestrado                 
23-

doutorado                       
TOTAL=93 

8.020  705  579  5 R$351.241.667,00 

UFSJ 1986 

42-

20-mestrado                           
3-doutorado                     
TOTAL=65 

14.559  692  447  4 R$338.165.842,00 

UFABC 2005 

24-

27-mestrado                
15-

doutorado                     
TOTAL=66 

8.114  500  571  5 R$270.737.628,00 

UFVJM 1953 

47-

20-mestrado                       
6-doutorado                      
TOTAL=73 

7.328  756  602  4 R$242.777.884,00 

UNIFEI 1913 

35-

17-mestrado                
5-doutorado                     
TOTAL=57 

7.425  511  400  4 R$221.599.499,00 

UNIFAL 1915 

27-

20-mestrado                      
4-doutorado                       
TOTAL=51 

6.887  485  337  4 R$214.176.395,00 

TOTAL - 2.443 397.574  26.227  39.705  4,4 
R$ 

15.904.364.624,00 
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docentes, servidores do corpo adminis

39.705 servidores t -administrativos 
4,4 o IGC. 

 
Quadro 21  Dados Gerais das universidades federais da Sul 

Universidade Ano de 
 

 
de Cursos o de 

Alunos 
de 

Docentes 
de TAES 

IGC LOA 2018 

UFRGS 1934 

98-

89-
mestrado                 

73-
doutorado                         
TOTAL=2

60 

51.816  2.914  2.655  5 
R$ 

1.784.268.056,00 

UFPR 1946 

155-

73-
mestrado            

52-
doutorado           
TOTAL=2

80 

41.283  2.632  3.715  4 
R$ 

1.478.353.306,00 

UFSC 1960 

117-

72-
mestrado                            

55-
doutorado                           
TOTAL=2

44 

31.200  2.465  3.113  5 
R$ 

1.450.340.121,00 
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Universidade Ano de 
 

 
de Cursos o de 

Alunos 
de 

Docentes 
de TAES 

IGC LOA 2018 

UFSM 1960 

126-
gr

55-
mestrado                  

30-
doutorado            
TOTAL=2

11 

26.377  1.911  2.790  4 
R$ 

1.169.209.052,00 

UTFPR 1978 

89-

26-
mestrado                    

6-
doutorado                         
TOTAL= 

121 

28.000  2.400  1.000  4 R$950.447.259,00 

UFPEL 1960 

98-

44-
mestrado                 

23-
doutorado                       
TOTAL= 

165 

18.400  1.286  1.351  4 R$706.325.640,00 

FURG 1969 

60-

30-
mestrado                   

13-
doutorado                       
TOTAL= 

103 

12.588  909  1.194  4 R$481.862.938,00 

UNIPAMPA 2008 

58-

9-
mestrado               

1-
doutorado                          
TOTAL=6

8 

9.395  675  659  4 R$294.177.319,00 
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Universidade Ano de 
 

 
de Cursos o de 

Alunos 
de 

Docentes 
de TAES 

IGC LOA 2018 

UFFS 2009 

23-

1-
mestrado                    

TOTAL=2
4 

4.000  437  637  4 R$241.164.614,00 

UNILA 2010 28- 1.078  121  153  4 R$156.929.547,00 

UFCSPA 1961 

16-

5-
mestrado     

3-
doutorado                    
TOTAL=2

4 

6.167  380  214  4 R$135.270.703,00 

TOTAL - 1.528 230.304  16.130  17.481  4,2 
R$ 

8.848.348.555,00 

 
 

- amento 
e com 

-

1.528 cursos; 230.304 alunos; 16.130 professores; e 17.481 servidores 
que atuam na esfera administrativa.  

 
Quadro 22   

 
N  

de 
Cursos 

N  
de Alunos 

N  
de 

Docentes 

N  
de 

TAES 

IGC 
 

LOA 2018 

Sudeste  2.443  397.574  26.227  39.705  4,4 R$15.904.364.624,00 

Nordeste 2.178  365.678  21.326  27.268  3,8 R$12.973.073.640,00 

Sul 1.528  230.304  16.130  17.481  4,2 R$8.848.348.555,00 
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N  

de 
Cursos 

N  
de Alunos 

N  
de 

Docentes 

N  
de 

TAES 

IGC 
 

LOA 2018 

Centro-
Oeste 

954  125.950  8.058  7.646  
4,2 R$4.706.891.273,00 

Norte 1.287  151.459  8.993  7.561  3,2 R$3.196.261.738,00 

TOTAL 8.390  1.270.965  80.734  99.661  4,0 R$45.628.939.830,00 
 

 
O Quadro 22 traz o totalizador dos dados gerais apresentados 

para tod , nota-se que a 
comunidade 

total -
administrativos -

com re -
administrativos percebido 

Sudeste 

da Centro-
Oeste,  Nordeste e Norte. 

A primeira universidade federal criada no Brasil foi a UFRRJ em 
20 de outubro de 1910, seguida da UNIFEI, da UNIFAL e da UFRJ. 
Nota-se que todas elas pertencem   Sudeste
desenvolvida do Brasil.  

-se que cerca de 90% 

 , mas a UNILAB e a UNILA 
possuem apena fato que pode ser justificado por 

terem sido criadas em 2010, sendo muito jovens ainda. 
, nota-se que a UFPA desponta 

com 640 cursos, seguida da UFRJ com 375, a UNB com 307 e a UFPR 
co
UNILAB com oito, seguida da UFRB com 17 e da UFCA com 22. No 

1  para 
um panorama geral. 
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1  ros de cursos por escalas 

 
Fonte: Elaborado pela autora  
 

A comunidade das universidades federais brasileiras gira em 
torno de 1.414.000 pessoas, sendo 1.271.000 alunos, 80.000 docentes e 

- a, cada universidade 
possui 20.000 alunos, -administrativos. 

As maiores universidades  a UFRJ, a 
UFPA, a UFF e a UFRGS, nessa ordem. Em contrapartida, as menores 
universidades a UNILA, a UFRB, a UFOB e a UFCA. 

ram selecionados dados referentes 
indicador utilizado pelo MEC para avaliar a qualidade do ensino 

Desempenho dos Estudantes (ENADE), Exame Nacional de Ensino 
 (ENEM

-
(2018). Pelos dados do 
conceitos nas universidades federais: 
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 2   

 
Fonte: Elaborado pela autora  

 
Percebe-se com os dados d

universidades possuem o Conceito 4.  es com o conceito 
, e de uma das universidades no 

-MEC. 
Como mencionado os 

quadros anteriores 
o da UFRJ com aproximadamente 

 pois 

 
Os dados apresentados foram apenas para contextualizar o 

 federal 
 

 
5.2 PDIs VIGENTES DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS 
BRASILEIRAS 

 
 o PDI das 

plataforma SAPIEnS deve ser de pelo menos cinco anos.  

16% 

66% 

16% 

2% 

3 4 5
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No Quadro 23 est  demonstrados 
versidades federais brasileiras. 

 
Quadro 23  
Universidades Federais Brasileiras 

 Universidades 
 

 

Norte 

UFAC 2015-2019 5 
UFAM 2016-2025 10 
UFOPA 2012-2016* 5 
UFPA 2016-2025 5 
UFRA 2014-2024 11 
UFRR 2016-2020 5 
UFT 2016-2020 5 

UNIFAP 2015-2019 5 
UNIFESSPA 2014-2018 5 

UNIR 2014-2018 5 

Nordeste 

UFAL 2013-2017* 5 
UFAPE - - 
UFBA 2018-2022 5 
UFC 2018-2022 5 

UFCA 2017-2020 4 
UFCG 2014-2019 5 

UFDPar - - 
UFERSA 2015-2019 5 

UFESBA/UFSB - - 
UFMA 2017-2021 5 
UFOB - - 
UFPB 2014-2018 5 
UFPE 2014-2018 5 
UFPI 2015-2019 5 
UFRB 2015-2019 5 
UFRN 2010-2019 10 
UFRPE 2013-2020 8 

UFS 2016-2020 5 
UNILAB 2016-2021 6 

UNIVASF 2016-2025 10 

Centro-Oeste 

UFCAT - - 
UFG 2018-2022 5 

UFGD 2013-2020 8 
UFJ - - 
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 Universidades 
 

 

UFMS 2015-2019 5 
UFMT 2013-2018 6 
UFR - - 
UNB 2018-2022 5 

Sudeste 

UFABC 2013-2022 10 
UFES 2015-2019 5 
UFF 2018-2022 5 
UFJF 2015-2019 5 
UFLA 2016-2020 5 
UFMG 2013-2017* 5 
UFOP 2016-2025 10 
UFRJ 2012-2023 10 

UFRRJ 2018-2022 5 
UFSCAR 2004*   

UFSJ 2014-2018 5 
UFTM 2012-2016* 5 
UFU 2016-2021 5 
UFV 2018-2023 6 

UFVJM 2017-2021 5 
UNIFAL 2016-2020 5 
UNIFEI 2015-2018 4 

UNIFESP 2016-2020 5 
UNIRIO 2017-2021 5 

Sul 

FURG 2015-2018 4 
UFCSPA 2014-2019 6 

UFFS 2012-2016* 5 
UFPEL 2015-2020 6 
UFPR 2017-2021 5 

UFRGS 2016-2026 11 
UFSC 2015-2019 5 
UFSM 2016-2026 11 
UNILA 2013-2017* 5 

UNIPAMPA 2014-2018 5 
UTFPR 2013-2017* 5 

Fonte: Elaborado pela autora  
 

 
dezembro -

2016, por meio da Portaria n. 402/GR-UFOPA, de 11 de junho de 2018. 
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-
a data da c  , para fins de 

, utilizou-se o PDI 2013-2017. O mesmo ocorre com a UFMG, o 
PDI 2018- -se o 
PDI 2013-2017. 

dezembro de 2013. Essa 

diretri utilizou-se o 
PDI de 2004. 

O PDI 2012-2016 da UFTM foi analisado tendo em vista que o 
PDI 2017-

-2016, da UFFS, pois o 
documento foi prorrogado por um ano pela . 
22/CONSUNI/UFFS/2017, de 6 de dezembro de 2017. 

2013-2017, segundo resposta no e-SIC, esse documento foi prorrogado 
por mais um ano, no entanto, 

-
esse motivo, o PDI 2013-2017 foi utilizado nesta  

s. A UFCAT, a UFJ e a UFR 
foram criadas em 20 de de 2018, pela Lei n. 13.634, Lei n. 
13.635 e pela Lei n. 13.637, respectivamente. E, por meio da Lei n. 
13.651, de 11 de abril a UFDPar. 
A UFSB e 5 de junho de 2013 por meio 
da Lei n. 12.818 e da Lei n. 12.825, respectivamente. 

Diante do exposto, apenas cinco PDIs, das universidades UFAL, 
UFMG, UFSCAR, UFTM e UTFPR, , 
tampouco, foram encontrados documentos  Das 
68 universidades federais, 61 delas possuem PDI

 
seis 

anos, e quase todos 
 No g a seguir demonstra-se o 

perce  
 



121

3   

 
Fonte: Elaborado pela autora  

 
Observa-se que a grande maioria dos PDIS possui cinco anos de 
, 

nove 

demonstrando a capacidade  de projetar o seu futuro. 
 

5.3 
 

 
-se 

61 PDIs das universidades que contemplam 
tenha quatro 
apresentam 

a a 
da 

UFC, da UFS e da UFPEL, com foram 
analisados, portanto, 57 PDIs.  

 presentes nos PDIs das universidades, foi 
el 

elaborar as diretrizes propostas no objetivo geral do estudo. 
 

 
 

2% 

16% 

67% 

10% 

5% 

De 4 a 8 anos

5 anos

10 anos

11 anos
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5.3.1  
 

 
universidades. Quando presente no 
simples, de linguagem coloquial para que a comunidade interna e 
externa, ou melhor, a sociedade em geral possa compreender sobre essa 

 
Os PDIs que trazem esse item auxil

mais vistos  
a) . 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 

A fundame ca esses conceitos, como apontam 

 

detectar que a 

 
de esclarecer alguns termos 

baixa 
 

 
Quadro 24  PDIs contemp  

 Universidade 
Norte UFAM 

Centro-Oeste UFMS  UNB 
Sudeste UFLA  UFOP  UFSJ  UNIFESP 

Sul UFSM  UNILA 
Fonte: Elaborado pela autora  
 

 
que a 

-se em abordar 
essa categoria. 
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5.3.2 Matriz ANDIFES e Aluno Equivalente 
 

Os conceitos e o entendimento da Matriz ANDIFES e do Aluno 
Equiv

das despesas de custeio e de investimento das universidades, 
denominado de Outros Custeios e Capital (OCC) (REIS et al 2014). 

O 
OCC,  custos de 

(BRASIL, 2006). Optou-se por agrupar esses dois 
conceitos por estarem intimamente relacionados. 

Dos 57 PDIs analisados
 Matriz ANDIFES e/ou Aluno Equivalente em 32 

deles, como representado no a seguir. 
 

4  PDIs x Matriz ANDIFES e/ou Aluno Equivalente 

 
Fonte: Elaborado pela autora  

 
Como   no  4, mais da metade dos PDIs 

analisados trazem 
Aluno Equivalente. Especificamente
frequentes sobre essa categoria : 

a) 
ANDIFES. Define que 80% dos recursos se referem ao 

56% 
44% 

Equivalente
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referentes aos indicadores de qualidade e produtividade. 
b) FES por meio do 

Decreto n. 7.233, de 19 de julho de 2010. 
c)  considerando alguns 

 de 
 

d) 
, consequentemente, 

aumentam a parcela da universidade nos recursos 
recebidos pela Matriz ANDIFES. 

e) 
internamente entre as unidades das IFES, considerando o 

o o 
cursos, as os projetos de pesquisa e a 

 
 

recebidos por meio da Matriz OCC acredita-se ser de extrema 

das universidades federais. 
 
5.3.3 Fontes de Financiamento 
 

definir os gastos a serem 

PDIs analisados abordam esse assunto. 
As fontes de financiamento podem ser de diversos tipos, como 

evidencia Giacom

adminis
e entidades dotadas de autonomia 

 
Foram elencadas que se tornaram 

nos PDIs a respeito das fontes de financiamento. 
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a) Recursos do Governo Federal  quando os PDIs trazem essa 

 
 

5   

 
Fonte: Elaborado pela autora  

 
Observa-se pelo todos os 38 PDIs que possuem 

infor  trazem as Receitas do 
Tesouro como ponto integrante. 

b) Emendas parlamentares  
expostas como mais uma fonte de financiamento das 

d
desenvolvimento, haja vista que o gasto fica condicionado  

individuais, das bancadas ou das  
No PDI da UFLA 2016-2026 encontra-se um conceito a respeito 

das emendas parlamentares  

Recursos provenientes do apoio direto de 
parlamentares federais: emendas parlamentares 

parlamentares individuais, bancadas ou 
 (UFLA, 2016, p. 275) 

92% 

8% 

Abordam sobre os Recursos do Tesouro
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 11 universidades com PDIs que comentam o 
tema Emendas Parlamentares: UFCA, UFLA, UFMA, UFOP, UFRA, 
UFV, UFVJM, UNB, UNIFESSPA, UNIPAMPA e UNIRIO. 

c)  dadas 

infraestrutura u

permanente. 
Dos 38 PDIs selecionados, em 27 deles foram encontrados 

assuntos relacionados a
 

 
Quadro 25  Tipos de  das Universidades Federais 

 
 

 

 

 

 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora  
 

d) a  
entre as 

universidades e os as , por 
exemplo, FINEP, CAPES, CNPq, FNDE. Essa fonte de 
financiamento depende de projetos espe

Descentralizada. 
Aproximadamente 85% dos 38 PDIs que citam as fontes de 

financiamento tratam especificamente dos recurso
apoiadores mais frequentes foram: CAPES, CNPq, FINEP, FNDE, FNS 
e MCTI. 

e) REUNI  
Universidades Federais, criado em 2008. O
que  uma fonte de financiamento importante para 
incremento dos recursos destinados a investimentos e  

 



127

(2018), o REUNI um 
, o que resulta . 

Apenas oito 
financiamento, tal fato deve ocorrer por se tratar de um programa 

acredita-se ser essa a r
se assunto. 

 
5.3.4 ia 
 

ligada ao planejamento da
universit
ne  

Nos PDIs analisados, apenas nove deles continham alguma 
 

evidenciadas as universidades cujos PDIs contemplam o tema: UFCA, 
UFGD, UFJF, UFMG, UFRB, UFSJ, UNB, UNIFESSPA e 
UNIPAMPA. A maioria dessas nove universidades trata o tema 

realizadas pelos 
federal resp
proposta. 

Outro ponto que merece destaque, ocorrendo em cinco PDIs, foi 

internamente nas 
universidades. 

  outras que, aos olhos da 
pesquisadora,  relevantes. 

 
5.3.5  

 
Essa categoria traduz o que as universidades esperam para o seu 

. Aproximadamente 44% dos PDIs das 
universidades federais brasil

 , geralmente, 
 

PDIs selecionados. A seguir especifica-
dados.  
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a) todos os 25 PDIs que apresentam dados da 
 

Foram encontradas oito 
selecionados nessa categoria  

6   

 
Fonte: Elaborado pela autora  
 

s a 
 adicionado  

 e o percentual fixo determinado pela 

deseja ser previsto. 
As bases Contexto Situacional, Regress mpenho 

da Insti um PDI. 
b) Quadro com Despesas com Pessoal e Encargos, Outras 

Despesas Correntes e Investimentos: nesse 
apresentados os valores projetados para os anos seguintes 
seccionados em despesas com Pessoal, Outras Despesas 
Correntes e Investimentos. 

 referem-
 organizada em 

2 1 
1 

5 

6 

7 

1 2 

contexto situacional

percentual fixo
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m ser despesas correntes e despesas de 
capital, como alega Giacomoni (2003). 

b.1) 

 
b.2) Despesas 

 
Essa mane

e a UFRRJ elaboram esse quadro. A UFAL desconsidera as despesas 
com Pessoal e a UFRRJ usa apenas despesas de custeio e despesas de 
capital. 

c) Quad  quadro em que 

 
As universidades que aderem a esse tipo de demonstrativo das 

stas : UFMS, UFRB, 
UTFPR, UFT e UNB. Ressalta-se que a UFT e a UNB evidenciam as 
receitas por fontes.  
 
5.3.6   

 
loba a maneira  

previsto na LOA
. 

Acredita-se que o item que pretende demonstrar aspectos 
 nos PDIs das universidades federais 

mecanismo de planejamento para o desenvolvimento das universidades. 
Vinte nove dos 57 PDIs que fazem parte do escopo da pesquisa 

determinam assuntos relacionados  
o amplos, para isso, 

pormenorizou-se cinco 
e a seguir. 
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7   

 
Fonte: Elaborado pela autora  
 

a)  Previsto na LOA: tal item 

e Encargos, Outras Despesas Correntes e Investimentos. 
Como pode-se notar pelo 8, em torno de 34% dos PDIs 

a 
 

Distingue-se dos demais o PDI da UNIRIO, pois o documento 
trouxe um quadro prias e as 

goria trata-se do 
que foi apreciado pela UFRJ, elencando o que teve de 

 
b)  Executado: assim 

com as despesas divididas em Pessoal e Encargos, Outras 

, 
 

Entre os cinco 
, esse 

12 dos 29, representando aproximadamente 41%. 
Todavia, a UFRPE e a UFSC apresentam o que foi executado de 

receita, ou seja, a receita realmente realizada, desmembradas em 
em Recursos do Tesouro. 

0 2 4 6 8 10 12 14
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c)  
Executado:  mais 

em forma de quadro, no qual uma 
previsto e a outra, 
despesas de Pessoal e Encargos, Outras Despesas Correntes e 
Investimentos. 

Os cinco 
previsto com o executado s  : UFCA, UFPI, 
UFRJ, UFV e UNIFESSPA. 

d)   Despesas: no estilo coluna 
 em 

Pessoal e Encargos, Outras Despesas Correntes e 
Investimentos ao longo de cinco anos. Esse tipo de 

despesa evoluiu ao longo do tempo. 
Nos oito 

seguir foram listados  
 

Quadro 26   
Universidade Estilo do 

 
Despesa Prevista ou 

Executada 
 

UNIFESSPA  

Prevista seccionada em 
ia, 

 

4 anos 

UFRB 
Colunas 

agrupadas 
Prevista e dividida em Pessoal 

e Encargos e OCC. 
3 anos 

UFAM linha de 
 

Prevista e segregada em 
Custeio, Capital e Pessoal e 

s. 
10 anos 

UFRJ 
Colunas 

agrupadas 

Executadas e divididas em 
principais despesas com 

terceirizados. 

3 anos 

UFRRJ 
Coluna 
100% 

Executada e segregadas em 
Pessoal e Encargos, Outras 

16 anos 
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Universidade Estilo do 
 

Despesa Prevista ou 
Executada 

 

empilhada Despesas Correntes e Capital. 

UFV 
Colunas 

agrupadas 

Executada e seccionadas em 
Pessoal, Custeio e 

Investimentos. 
5 anos 

UNIFAL 

Linhas 
empilhadas 

com 
marcadores 

Executada e dividida em 
Pessoal, Outros Custeios e 

Investimentos. 
5 anos 

Fonte: Elaborado pela autora  
 

e)   que evidenciam 
es, ou seja, a receita 

realizada. 

eviden ecursos p seis e 10 
anos, respectivamente. A UFRPE 

ssoal, 
Custeio e Capital. 

 
  

 

 para as 
universidades, por esse motivo  

Dos 57 PDIs analisados, foi observado em apenas sete deles o 

que baseia o planejamento de suas atividades, com o estabelecimento 

universidades. 
Em resumo, descreve-

 
a) UFOPA  

nstrumento de planejamento para nortear a 
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b) UNIR  

objetivo e as metas para seu alcance. 
c) UFCA  

Financeira e de Custos, apontado pela universidade como 

 
d) UFGD  ntroles internos 

 
e) UFLA  Destaca que os gestores devem planejar, conhecer, 

acompanhar o seu desempenho relacionando com as 

ANDIFES. 
f) UFV  Adotou uma nova metodologia de 

, 

gastos em bens e 
 

g) UNIFAL  

permite um uso mais objetivo e racional dos recursos, com 

 
Observa-

relatadas pelas sete 

 de tal postura nos PDIs. 
 

5.3.8  
 

Nest
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que tendem a interferir na maneira de entender o comportamento 
 

como 
importantes para o ente
e financeiros das universidades que 

 

 entre os PDIs analisados, 
quando raramente visto, encontra-se liga
Aluno Equivalente. Contudo, presume-

 
sobre as 

 

 
 

Melhorar o desempenho institucional com o 

nacional de financiamento das IFES. 

e privados para o desenvolvimento do ensino, 
 

globais segundo prioridades institucionais. 

conhecimento 

 

acompanhamentos, bem como estimular a 

financiamento; 
Implantar estrutura de 

 (UFPE, 2015, 
p. 113) 
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a s de 

 
se 

conectam com objetivos e metas estabelecidas pelas IFES, por exemplo: 
a)  
b)  

e financeiras 
c) -financeira 

para a constru
, 

dificultando em seu processo de planejamento. Algumas das IFES 

governo federal. A UFRJ, 
 empilhadas para 

 
 um risco para a 

s. 

apontando que teve cortes nos recursos recebidos do 

tura 

revisar os 
contratos e criar 

 
nsideradas relevantes no 

-
outros assuntos que sejam julgados pelas universidades como essenciais 

PDI. 
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5.4 DE BOAS  E 

 
 
Nesta boas 

pesquisadora utilizadas pelas universidades federais referentes aos 
Aspectos Financeiros e o Plano de 
Desenvolvimento Institucional. Foi escolhida pelo menos uma boa 

presente no item 5.3 desta 
 Em algumas categorias utilizou-se uma multiplicidade de 

formatos da mesma info  
, a 

apresentados nos PDIs das universidades s nos PDIs 
, 

considerou-se 
. 

 
 

 
A UFLA teve destaque positivo na categoria , 

ial e outras despesas 
correntes, como exemplo a seguir: 

a) Despesas com Pessoal.
b) Outras Despesas Correntes.
c) Investimentos.

 , comenta conceito de recursos provenientes de 

-se que 

exemplos, ou seja, com um facilitador para a c
 

 
 
 



137

5.4.2 Matriz ANDIFES e Aluno Equivalente   
 

UFJF, assim como se ressalta 

, periodicamente, pelo Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquis  

matriz tem como principal indicador, utilizado 

7.233, de 19 de julho de 2010. (UFJF, 2015, p. 
123) 

A linguagem utilizada pela UFRN ao definir o conceito de AE 
de boa 
segue:   

 

-

fora da sede das IFES. (UFRN, 2010, p. 86) 
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UFSM elaborou um 

ursos da matriz OCC. 
 
Figura 9  Matriz OCC da UFSM 

 
Fonte: UFSM (2016, p. 48) 
 

 
as diretrizes referente ao aluno 

iretrizes  foram colocadas dessa forma: 
. 

a) Para cursos de tempo integral: 

 
Onde, 

 
 

b) 
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e diplomados simultaneamente): 

 
Onde, 

 
c) 

de diplomados: 

 
 

Onde, 

 
 

de 5% para os alunos dos cursos que funcionam fora da sede. 

noturno. 
 

2. - . 
a) Mestrado: 

 
 

Onde, 
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Sendo, 

 
 
b) Doutorado: 

 
 

Onde, 

 
 

Sendo, 

 
 

3. . 

 
 

Onde, 

 
 

4.  

 
Sugere-se que seja realizado demonstrativo, por Centros de 

o. 
 

5.4.3 Fontes de Financiamento 
 

uisa, em torno 
de 92% versaram esse tema. Diante disso, as fontes de financiamento 
foram apresentadas de diversas maneiras distintas, ficando a cargo da 

de federal, optar pelas boas  



141

entretanto,  de ser tomada como 
verdad  

abordadas pelos PDIS. Todavia, os PDIs da UFPB, da UFPI e da 
s que mais simplificam tal termo. 

Recurso do Tesouro Nacional repassado pelo 

Universidade, provendo a quase totalidade dos 
-

. (UFRPE, 
2013, p. 168) 

Os recursos  
 

rutura 

aplicados na sua atividade fim. (UFCA, 2017, p. 
298) 

A UFAM demonstra de uma forma de  interessante 
sobre 

-2025) 
com valores em reais, por exemplo. 
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8   

 
Fonte: Adaptado de UFAM (2016) 

A UNIRIO traz um quadro para elucidar os valores recebidos de 

demonstrar esse aspecto, juntando dois tipos de financiamento. 
 

Quadro 27  Demonstrativo de Receitas  
Dados Financeiros (em R$ 1,00) 

Receitas 
  34.000.000,00 

 430.000.000,00 
Total de Receitas 464.000.000,00 

Fonte: Adaptado  de UNIRIO (2017, p. 146) 
 

Destaca-se a UFRA no quesito emendas parlamentares por trazer 
mais detalhes e alertas , segue 
trecho do PDI da UFRA que trata do assunto. 

de emendas parlamentares foi considerada uma 
oportunidade para o desenvolvimento de suas 

alunos, que a consideram como perda de 

perda de auto

. (UFRA, 2014, p. 34) 

R$3.620.000 

R$1.690.000 
R$2.660.000 

R$7.000.000 

R$4.330.000 
R$2.665.000 

R$7.140.000 
R$6.830.000 

R$9.655.000 

R$13.750.000 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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despesas executadas pelas emendas parlamentares. 
 

Figura 10   

 
Fonte: UFRRJ (2018, p. 111) 

 
Os recursos provenientes de outras fontes podem ser entendidos 

como recursos adicionais financiados por projetos acad

no PDI da UFV 2018-2022 (2018). Outro conceito bastante interessante 
. 

[...] 

. (UFVJM, 2017, 
p. 70) 

para corroborar os valores recebidos. 
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9  
reais) 

 
Fonte: Adaptado de UFV (2017) 
 

O PDI da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) 
pode ser selecionado como 
REUNI. Comenta-se que o programa incrementou os recursos 
destinados a investimentos e  
2007 a 2012, pois foi criad
levantamento de valores liberados e investidos por meio do REUNI, tal 

ou figuras. 
 

 
Sugere-se demonstrar esses valores em formato de quadro, como 

este: 
 

Quadro 28  Recursos recebidos por meio do REUNI 
Ano Valor 
20X1 R$ 400.000,00 
20X2 R$ 550.000,00 
20X3  R$ 700.000,00 
20X4 R$ 1.000.000,00 
20X5  R$ 3.000.000,00 

 
 
 

0

5

10

15

20

25

30

2012 2013 2014 2015 2016
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as boas na UFSJ e na 
UNIFESSPA. 

A UFRB pode ser evidenciada por causa do detalhamento dos 

analisado realizou. No quadro a seguir 
pela UFRB. 
 
Quadro 29  

 

 
-

Reitoria de Planejamento. 

ia 
Meses de junho e julho 

Sistema utilizado 
SIMEC  Sistema Integrado de 
Monitoramento. 

 custeios e capita (OCC) e 
. 

Instrumentos norteadores 

Externo  LDO e PPA 
Interno  
Anual (define objetivos, atividades, 
projetos, prioridades e indicadores 

. 
Fonte: Adaptado de UFRB (2015) 

 
 

. 
005/CONDI, de 21 de fevereiro de 2000, 

 
 

Prioridade para a atividade-fim 
(ensino/pesquisa/exten s de:  
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infraest
 

c) Apoio aos programas de monitoria, bolsas de 
 

d) Apo -
stricto sensu.  
Garantia de cumprimento das despesas de 

 
 

 
 

ico. (UFSJ, 2014, p. 
172)  

 
 

 nesse quesito, no qual devem ser 
apresentados 

   e 
as despesas 

deve ser evidenciada nesse item do seu PDI.  
A UNIFESSPA trouxe um modelo de macrofluxo relativo ao 

processo de planejamento para  
 

Quadro 30   
 

 
 

Proposta retorna ao MEC que a consolida e valida, formalizando e enviando-
a a SOF que compara Limites e Programas.  

 

Setoriais para envio ao MPOG/PRESIDENTE.  
 

f  
Etapa Final 

SOF encaminha PL ao Congresso Nacional.  
Fonte: Adaptado de UNIFESSPA (2017)  
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5.4.5  

 
 

aos quadros demonstrativos de despesas 
e aos quadros demonstrativos de receitas. Nada de especial p de ser 

, geralmente, 
corpo do texto, antecipando os quadros com os valores. 

o qual 
discorre 
pela Matriz ANDIFES e, , 

  pois mostra 
, , 

 
Os PDIs das universidades UNIFAL e UFOPA trazem de forma 

semelhante um eccionadas 
em Despesas com Pessoal e Encargos, Outras Despesas Correntes e 
Investimentos, como mostra o quadro a seguir. 
 
Quadro 31  rias para os anos de 20X1 a 
20X5 

 
Fonte: Adaptado de UFOPA (2018) 

 

, nesse sentido, 
apresentado pelo PDI da UTFPR, que foi dividido em Receitas do 
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Quadro 32   
Receitas 

 
Fonte: Recursos 

do Tesouro 
Fonte: Recursos 

 
Total 

20X1 R$ 300.000.000 R$ 80.000.000 R$ 380.000.000 
20X2 R$ 400.000.000 R$ 130.000.000 R$ 530.000.000 
20X3 R$ 500.000.000 R$ 160.000.000 R$ 660.000.000 
20X4 R$ 600.000.000 R$ 200.000.000 R$ 800.000.000 
20X5 R$ 700.000.000 R$ 240.000.000 R$ 940.000.000 

Fonte: Adaptado de UTFPR (2013) 
 
5.4.6  

 
Os dados da  

foram apresentados de 
foram escolhidas por considerar-se a forma de 

es. 

alocados por meio da LOA, segregadas em despesas com pessoal e 
encargos sociais, outras despesas correntes e investimentos. A UNB 
pode ser confirmada como a refer  
coluna compara os valores recebidos da LOA de 20X1 com o do ano de 

 
 

Quadro 33  
Despesa, conforme LOA  

|Grupo de 
Natureza da 

Despesa 
20X1 20X2 20X3 20X4 20X5 

20X5/ 
20X1 

Pessoal e 
Encargos 

R$ 
30.000,00 

R$ 
40.000,00 

R$ 
50.000,00. 

R$ 
60.000,00 

R$ 
70.000,00 

133% 

Outras 
Despesas 
Correntes 

R$ 
10.000,00 

R$ 
12.000,00 

R$ 
18.000,00 

R$ 
20.000,00 

R$ 
25.000,00 

150% 

Investimentos 
R$ 

5.000,00 
R$ 

6.000,00 
R$ 

9.000,00 
R$ 

10.000,00 
R$ 

12.500,00 
150% 

Total 
R$ 

45.000,00 
R$ 

58.000,00 
R$ 

77.000,00 
R$ 

90.000,00 
R$ 

107.500,00 
138% 

Fonte: Adaptado de UNB (2018, p. 133) 
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As universidades UFRB, UFV, UFJF e UFOP apresentam 

pessoal e encargos, outras despesas correntes e investimentos. 
 

10   

 
Fonte: Adaptado de UFJF (2014)  
 

se considerou conveniente a forma como a UFPB 
do Tesouro. 

 
11  

Tesouro 

 
Fonte: Adaptado de UFPB (2014) 

 

UNIR, UFCA, UFPB, UFAC, UNB, UFF, UFV e UFSM apresentam 
quadros parecidos com os valores dos recursos executados, divididos em 

R$0,00

R$10.000,00

R$20.000,00

R$30.000,00

R$40.000,00

R$50.000,00

R$60.000,00

R$70.000,00

R$80.000,00
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Pessoal e Encargos Outras Despesas Correntes Investimentos
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50000

100000

20X1 20X2 20X3 20X4 20X5
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grupo de natureza da d
de cada tipo de despesa no total geral das despesas executadas. 

 
Quadro 34  Demonstrativo de Despesas Executadas 

Despesa Executada 

GND 20X1 % 20X2 % 20X3 % 20X4 % 20X5 
% 

Pessoal e 
Encargo 
Sociais 

R$ 
800 

67% 
R$ 

1.400 
61% 

R$ 
2.400 

70% 
R$ 

3.600 
80% 

R$ 
4.600 

82% 

Outras 
Despesas 
Correntes 

R$ 
300 

25% 
R$ 
600 

26% 
R$ 
700 

21% 
R$ 
700 

16% 
R$ 
600  

11% 

Invest. 
R$ 
100 

8% 
R$ 
300 

13% 
R$ 
300 

9% 
R$ 
200 

4% 
R$ 
400 

7% 

TOTAL 
R$ 

1.200 
100% 

R$ 
2.300 

100% 
R$ 

3.400 
100% 

R$ 
4.500 

100% 
R$ 

5.600 
100% 

Fonte: Adaptado de UFSC (2015) 
 

O mesmo tratamento do quadro anterior pode ser dado para as 
receitas realizadas, 

conforme indica o PDI da UFSC. 
 

Quadro 35  Demonstrativo de Receitas Realizadas 
Receita Realizada 

D
da 

Natureza 
20X1 % 20X2 % 20X3 % 20X4 % 20X5 

% 

Transf. 
Corren. e 
Capital 

do 
Tesouro 

R$ 
1.000 

83% 
R$ 

2.000 
87% 

R$ 
3.000 

88% 
R$ 

4.000 
89% 

R$ 
5.000 

89% 

Recur. 
 

R$ 
200 

17% 
R$ 
300 

13% 
R$ 
400 

12% 
R$ 
500 

11% 
R$ 
600 

11% 

Total 
R$ 

1.200 
100% 

R$ 
2.300 

100% 
R$ 

3.400 
100% 

R$ 
4.500 

100% 
R$ 

5.600 

100% 

Fonte: Adaptado de UFSC (2015) 
 

recursos previstos em LOA e realizados. A UNIFESSPA faz um 
quadro comparativo de receitas do Tesouro e 
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Quadro 36  
20X1 e 20X2 

Receita 
LOA 
20X1 

Executado 
20X1 

LOA 
20X2 

Executado 
20X2 

Recursos do Tesouro 
R$ 

1.000 
R$ 1.100 

R$ 
2.000 

R$ 2.200 

 R$ 200 R$ 220 R$ 300 R$ 330 

Total R$ 1200 R$ 1.320 
R$ 

2.300 
R$ 2.530 

Fonte: Adaptado de UNIFESSPA (2017) 
 

 

Como observado no item 5.3. s 

expor nas diretrizes. 
 

 

planejamento das suas atividades. Deve se ressaltar a 

universidades. 
 

mente e financeiramente, como quadro 37: 
 
Quadro 37  uma nova obra 

Meta 
 

Fase de 
 

Empenhado Liquidado Pago 

20X1 R$ 100.000 R$ 90.000 R$ 85.000 
20X2 R$ 250.000 R$ 200.000 R$ 180.000 
20X3 R$ 350.000 R$ 300.000 R$ 270.000 
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Devem ser colocadas, nesse momento, as metas relacionadas aos 
I. 

 
 

 
, foi 

ilizada no PDI das universidades federais que 

dispostas no corpo do texto, mas -
. 

 
 

metas estabelecidos no PDI anterior da universidade. Para tanto, pode 
ser realizada etivos institucionais relacionados aos 

 
 
5.5  

 

da Universidade Federal de Santa Catarina. Ambos os servidores 

 
O esp ederal fez a 

das diretrizes com base no roteiro elaborado pela 

as seguintes: 
a) 

 
 

Anual (LOA)  (LDO) e do Plano 
Plurianual (PPA). E esse conjunto de instrumentos 
mecanismos de planejamento  

Leia-se: 
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(PPA), 

 
b) Matriz ANDIFES e Aluno Equivalente: nesse item, o 

especialista comenta sobre o caso da universidade em que atua 

recursos entre as unidades, pois que 
; depois 

diz icas, que atualmente recebem 
 -

O especialista alega 
dos recursos. 

c) Fontes de Financiamento: o especialista faz um alerta sobre os 
recursos do Tesouro Nacional, ele afirma que as despesas com 

no 
desenvolvimento do ensino. 

d) Elabor i, ele faz um ajuste 
no quadro de macrofluxo do processo de planejamento 

primeira etapa. Ele aponta que, atualmente, o 

 
 

 define Diretrize

 
Leia-se: 

MEC envia Limite para a U
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e) 
a ser estimativa da 

receita. 

Ele t observa 
 financeira proposta nas diretrizes

financeira. 

as diretrizes baseado no 

novembro de 2018, a pesquisadora obteve a resposta sobra a  

seguintes: 
a) 

devem compor o PDI.  
es, despesas com 

pessoal, investimentos, devem ser apresentados em formato de 
este modelo: 

 Despesas com Pessoal 
 Outras Despesas Correntes 
 Investimentos 

Leia-se: Os itens despesas com pessoal, outras despesas 
correntes, investimentos, devem ser apresentados em formato de 

 seguir: 
 Despesas com Pessoal 
 Outras Despesas Correntes 
 Investimentos 

 
b) Matriz ANDIFES e Aluno Equivalente: 

 
equivalente. 

 dos pela 
matriz ANDIFES, 

comparar o aluno 
equivalente com a matriz OCC. 

c) Fontes de Financiamento: 
 Concordou 
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 Sugeriu a

total. 
 

considera interessante colocar o objeto da emenda, afinal, 

e 
 

 Referente ao quadro de recursos recebidos por meio do 
REUNI, questionou se os recursos devem ser utilizados 
com projetos predeterminados, assim como as emendas. 
Solicitou deixar esclarecer como devem ser utilizados 
esses recursos. 

d)  
 No quadro de macrofluxo do processo de planejamento 

, sugeriu descrever o que significa a sigla 
SOF, de  

e)  
 

, 
sugeriu fazer uma breve explica
custeio e capital, assim um leigo no assunto poderia 
entender melhor. 

f)  
 Apoio 

Tesouro. 
Ao final, a especialista elaborou um c

diretrizes: 

 

dimento acerca do assunto, possam ler e 

, 
dessa forma, 
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recursos, haja vista que o documento de 

 
 

correntes da  
 

Os especialistas sel
g  do Plano 

de Desenvolvimento Institucional. 
As diretrizes, grosso modo, foram validadas em praticamente 

todos os quesitos pelos especialistas. A seguir  as suges  dos 
especialistas que foram atendidas pela pesquisadora, a fim de aprimorar 
as diretrizes propostas
dos especialistas 

rspectiva de que 
documento de diretrizes 

 a linguagem utilizada nas 
diretrizes 
pessoas. 

a) 
quanto ao segundo  

b) 
planejamento, trocar a ordem dos tipos de despesas. 

c) 
especialista em planeja

 
d) 

Apresentar os tipos de receitas am o 
; e, 

parlamentares, colocar o objeto das maiores emendas, 
 pela especialista em planejamento para deixar 

 
e) Elab a especialista em 

descrever o que significa a sigla SOF. 
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f) a  

 
 

Planejamento e 
federal, acatadas pela pesquisadora, visando a contribuir com o 
aprimoramento das diretrizes propostas. 
 
5.6 

 

Por meio da 
diretrizes pelos especialistas 

PDIs das universidades federais brasileiras. 
Utiliza-se para est  para 

 
 

 
5.6.1   

 
 apresentados os conceitos 

a Matriz ANDIFES e Aluno Equivalente e as fontes de 
financiamento. 

Devem ser apresentados 

 

Os itens Despesas com Pessoal, 
Outras Despesas Correntes e Investimentos, devem ser apresentados em 

abaixo.
 Despesas com Pessoal
 Outras Despesas Correntes
 Investimentos
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Deve ser c
  para o 

funcionamento das universidades federais brasileiras. 
Os conceitos utilizados podem ser adotados como algo 

semelhante aos termos a seguir: 
a)  Matriz ANDIFES  s 

Essa matriz tem como principal indicador, utilizado para a 
 

b)  Aluno Equivalente   o 

-
 

oferecidos fora da sede das IFES. 

os valores recebidos do MEC por ano do MEC, decorrentes da 
 

 
12  Matriz ANDIFES  

 
Fonte: Elaborado pela autora dest  
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60
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) 
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que cada centro de ensino calcule o valor do aluno equivalente, a fim de 
 

 

-  
 

1.  . 
d) Para cursos de tempo integral: 

 
Onde, 

 
 

e) 
intervalados (po

simultaneamente): 

 
 

Onde, 
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f) 

de diplomados: 
 

 
 
Onde, 

 
 

 
 

 
 

2.  -  
a) Mestrado: 

 
 

Onde, 

 
Sendo, 

 
 

b) Doutorado: 

 
 

Onde, 
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Sendo, 

 
 

3.  . 

 
 

Onde, 

 
 
4.  Total. 

 
Sugere-se que seja feito demons

 
Explanar sobre as fontes de financiamento das universidades com 

, Receita do Tesouro, emendas 
parlamentares, outras fontes), tanto de forma explicativa como em 

termos: 
a) Recurso do Tesouro Nacional repassado pelo M

ensino, incluindo as despesas com pessoal. Principal fonte 

atividades-fim e Atividades-meio. 
b) 

 
Sugere-se que os valores recebidos devam ser evidenciados como 
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13   

 
Fonte: Elaborado pela autora dest  

, conforme a seguir: 
 

Quadro 38  Receita do Tesouro  
 Receita do 

Tesouro 
 mento 

20X1 R$ 100.000,00 R$ 10.000,00 R$ 110.000,00 

20X2 R$ 200.000,00 R$ 20.000,00 R$ 220.000,00 

20X3 R$ 300.000,00 R$ 30.000,00 R$ 330.000,00 

20X4 R$ 400.000,00 R$ 40.000,00 R$ 440.000,00 

20X5 R$ 500.000,00 R$ 50.000,00 R$ 550.000,00 

Fonte: Elaborado pela autora desta diss  
 
Evidenciar os tipos de receitas que mais contribuem com o total 

 
 
Quadro 39   

  
al 

Permanente 
20X1 R$ 4.500,00 R$ 1.500,00 

R$0,00

R$100.000,00

R$200.000,00

R$300.000,00

R$400.000,00

R$500.000,00

R$600.000,00

20X1 20X2 20X3 20X4 20X5

 

Receita do Tesouro
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al 

Permanente 
20X2 R$ 8.000,00 R$ 3.500,00 
20X3 R$ 12.600,00 R$ 7.900,00 
20X4 R$ 22.000,00 R$ 8.500,00 
20X5 R$ 36.000,00 R$ 11.500,00 

Fonte: Elaborado pela autora desta d  
 

ompor as fontes de 

acerca das emendas. 

para o desenvolvimento das atividades, em 

consideram como perda de autonomia da 

resultado direto da escassez dos recursos 
. 

Devem ser demonstrados os valores recebidos por meio das 
emendas parlamentares, seccionadas em capital e custeio. 

 
14  Emendas Parlamentares (em real) 

 
Fonte: Elaborado pela autora dest  
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parlamentares. 

 ao conceito abaixo: 

[...] 

centralizada (TED). 

abordada no PDI da Universidade  
 

15  externa 

 
Fonte: Elaborado pela autora dest  

 

apontados os recursos recebidos por meio desse programa em formato 
de quadro e, , 
utilizados. 
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Quadro 40  Recursos recebidos por meio do REUNI 
Ano Valor 
20X1 R$ 400.000,00 
20X2 R$ 550.000,00 
20X3  R$ 700.000,00 
20X4 R$ 1.000.000,00 
20X5  R$ 3.000.000,00 

Fonte: Elaborado pela autora dest  
 
5.6.2 Montagem 

 da montagem devem ser apresentadas 
acerca da d

 
Neste item deve ser apresentado um quadro em que se possa 

 
 

Quadro 41  
 

  

 

 

Sistema utilizado  

 

 

Instrumentos norteadores  

Fonte: Adaptado de UFRB (2015) 
 
De

que d
seu PDI. 
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Apresentar um macrofluxo do processo de planejamento 
 

Quadro 42  Macrofluxo do Processo de Planeja  
 

 

  
 

Proposta retorna ao MEC que a consolida e a valida, formalizando e 
enviando-a para a SOF que compara Limites e Programas.  

 

Setoriais para envio ao MPOG/PRESIDENTE.  
 

 
Etapa Final 

SOF encaminha PL ao Congresso Nacional.  
Fonte: Adaptado de UNIFESSPA (2014) 
 

Deve ser explicada 

percentual -se uma estimativa tanto de receitas 
cinco anos. 

a seguir. 
 

Quadro 43  
20X5 

 Receitas 

 
Fonte: Recursos 

do Tesouro 
Fonte: Recursos 

 
Total 

20X1 R$ 300.000.000 R$ 80.000.000 R$ 380.000.000 

20X2 R$ 400.000.000 R$ 130.000.000 R$ 530.000.000 
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 Receitas 

 
Fonte: Recursos 

do Tesouro 
Fonte: Recursos 

 
Total 

20X3 R$ 500.000.000 R$ 160.000.000 R$ 660.000.000 

20X4 R$ 600.000.000 R$ 200.000.000 R$ 800.000.000 

20X5 R$ 700.000.000 R$ 240.000.000 R$ 940.000.000 

Fonte: Elaborado pela autora  
 

Natureza de Despesas  Custeio e Capital; pode ser realizada uma breve 

Encargos Sociais, Outras Despesas Correntes e Investimentos, conforme 
mostra o modelo a seguir: 
 
Quadro 44  

 

Ano 
Natureza 

de 
Despesa 

Pessoal e 
Encargos 

Sociais 

Outras 
Despesas 
Correntes 

Investimentos Total 

20X1 
Custeio R$ 280 R$ 60  R$ 380 
Capital   R$ 20 

20X2 
Custeio R$ 440 R$ 60  R$ 530 
Capital   R$ 30 

20X3 
Custeio R$ 520 R$ 80  R$ 660 
Capital   R$ 60 

20X4 
Custeio R$ 600 R$ 120  R$ 800 
Capital   R$ 80 

20X5 
Custeio R$ 700 R$ 150  R$ 940 
Capital   R$ 90 

Fonte: Elaborado pela autora dest  
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5.6.3 Monitoramento 

 na qual se pode perceber a 
a o 

as inform  

discriminadas em Pessoal e Encargos, Outras Despesas Correntes e 
Investimentos  feita a 

antes. Segue quadro como modelo: 
 
Quadro 45  , por Grupo de Natureza de 

 
 20X1 20X2 20X3 20X4 20X5 20X5/20X1 

Pessoal e 
Encargos 

R$ 30 R$ 40 R$ 50 R$ 60 R$ 70 133% 

Outras 
Despesas 
Correntes 

R$ 10 R$ 12 R$ 18 R$ 20 R$ 25 150% 

Investimentos R$ 5 R$ 6 R$ 9 R$ 10 R$ 12,5 150% 

Total R$ 45 R$ 58 R$ 77 R$ 90 R$ 107,5 138% 

Fonte: Elaborado pela autora desta disserta  
 

 e encargos, outras 
despesas correntes e investimentos. 
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16   por Grupo de Despesa 

 
Fonte: Elaborado pela autora dest  
 

do Tesouro. 
 

17  
Tesouro 

 
Fonte: Elaborado pela autora dest  
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 deve ser apresentada em tabelas de 
receitas realizadas e despe

total executada, como segue o modelo: 
 

Tabela 5  Demonstrativo de Receitas e Despesas Executadas segundo as 
fontes de 20X1 a 20X5 

Receita Realizada 

Natureza 
20X3 % 20X4 % 20X5 % 

Correntes e 
Capital do 
Tesouro 

R$ 
3.000 

88% 
R$ 

4.000 
89% 

R$ 
5.000 

89% 

Recursos 
 

R$ 
400 

12% 
R$ 
500 

11% 
R$ 
600 

11% 

Total 
R$ 

3.400 
100% 

R$ 
4.500 

100% 
R$ 

5.600 
100% 

Despesa Executada 

Natureza 
20X3 % 20X4 % 20X5 % 

Pessoal e 
Encargos 
Sociais 

R$ 
2.400 

70% 
R$ 

3.600 
80% 

R$ 
4.600 

82% 

Outras 
Despesas 
Correntes 

R$ 
700 

21% 
R$ 
700 

16% 
R$ 
600  

11% 

Investimentos 
R$ 
300 

9% 
R$ 
200 

4% 
R$ 
400 

7% 

Total 
R$ 

3.400 
100% 

R$ 
4.500 

100% 
R$ 

5.600 
100% 

Fonte: Elaborada pela autora  
 

, deve ser estruturado 
um quadro comparativo entre o 
executado, como mostra o modelo a seguir.  
 
Quadro 46   

Receita LOA 20X1 
Executado 

20X1 
LOA 20X2 

Executado 
20X2 
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Recursos do 
Tesouro 

R$ 1.000 R$ 1100 R$ 2000 R$ 2200 

Recursos 
 

R$ 200 R$ 220 R$ 300 R$ 330 

Total R$ 1200 R$ 1320 R$ 2300 R$ 2530 

Fonte: Elaborado pela autora dest  
 

quadro de recursos nas suas 
e pagamento. 

 
Quadro 47  Recursos Empenhados, Liquidados e Pagos 

Recurso por 

Despesa 
20X1 20X2 20X3 20X4 

Empenhado R$ 5.000 R$ 8.000 R$ 10.500 R$ 14.000 
Liquidado R$ 4.000 R$ 6.000 R$ 9.500 R$ 12.000 

Pago R$ 3.500 R$ 5.200 R$ 8.000 R$ 11.000 
Fonte: Elaborado pela autora dest  
 

 das suas 

universidades. 
Deve-

financeiramente, como exemplo mostra o exemplo a seguir: 
 

Quadro 48   

Meta 
 

Fase de 
 

Empenhado Liquidado Pago 

20X1 R$ 100.000 R$ 90.000 R$ 85.000 
20X2 R$ 250.000 R$ 200.000 R$ 180.000 
20X3 R$ 350.000 R$ 300.000 R$ 270.000 

Fonte: Elaborado pela autora dest  
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Devem ser colocadas, nesse momento, as metas relacionadas aos 
aspect  

universidades. 
 

das metas estabelecidos no PDI anterior da universidade. Pode ser 
realizada 

eriores.  
 

PDI. s as vantagens e as 
desvantagens;  adquirida 

 os erros e corrigi-los no futuro (BROOKSON, 
2006). 
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6  
 
O Plano de Desenvolvimento Institucional 

conforme 
regula o Decreto n. 
avalia o das IFES, o que ocorre por meio do SINAES. 

 no 
planejamento das atividades a serem desenvolvidas pelas universidades 
para que possam atingir seus objetivos previamente estabelecidos. 

auxiliar o plane
as metas das 

universidades federais, assim como a 
ao Estado, aos ao 

Distrito Federal. 
juntos para o 

alguma relacionada ao ensino, pesquisa e 
Por isso  para nortear as 

conectados,  
Diretrizes para 

 
propor 

diretrizes 
-se que o 

objetivo geral foi atingido, as diretrizes foram desenvolvidas e se 
encontram . A ideia principal foi desenvolver 
essas diretrizes para auxiliar os gestores e os servidores administrativos 

nos PDIs das universidades federais brasileiras. 
Foram definidos  

 
Desenvolvimento Institucional das Universidades Federais 

 
O objetivo a  previa verificar se os aspectos financeiros e 

federais brasileiras e, portanto, identificou-se que nem todos os PDIs 
A Universidade Federal da Bahia, a 
a Universidade Federal do Sergipe e a 
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Universidade Federal de Pelotas foram omissas ao externalizarem por 
meio as em 
suas . 

-

universidades federais brasileiras. No 
mestrado foi demonstrado por meio 

analisados: 
a)  f

. 
b) Matriz ANDIFES e Aluno Equivalente  como foram 

abordados pelas universidades esses temas que influenciam 
diretamente nos recursos recebidos do governo federal. 

c) Fontes de Financiamento  f

fontes mais comentadas foram: recursos do Tesouro, receitas 
por meio 

por  
d)   co

 das 
 

e)   q
os pelas universidades 

referentes  
f)   categoria que analisa o 

 e como evoluem as despesas e 

expostos no PDI.  
g)  essa categoria pretendeu 

auxilia na g
 

h)   sit
, 

das universidades. 
o item 5.3, foi 

as boas 

desses bons exemplos, de como exibir dados financeiros e 
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, deu-
seis 

da sociedade
integridade. O objetivo c  
desta pesquisa. 

universidade possui 

projetos  propost  
Por fim, observou-se, ao longo deste trabalho, 

dos 
PDIs das universidades federais brasileiras. Existem sim elementos em 
comum em alguns PDIs, principalmente r
financiamento, matriz ANDIFES e Aluno Equivalente e 

 
licas 

e -
se importante a  deste documento de diretrizes para auxiliar a 
quem for  ; principalmente no que 
tange a

 
 

OS FUTUROS 
 

versidades federais brasileiras, 
entretanto, 
por exemplo, os institutos federais, as universidades estaduais e 
municipais e as universidades da rede privada. 

Outra suge realizar a valida  com outros 
especialistas com o intuito de gerar maior credibilidade 
propostas nesta pesquisa.  

 utilizar de forma concreta o documento de 
diretrizes, ou seja, solicitar a esteja elaborando 
seu PDI que ela utilize o documento de diretrizes para embasamento 

 e que, posteriormente, 
quisador sobre a as diretrizes propostas. 
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O presente documento de diretrizes foi resultado da pesquisa de 

de Desenvolvimento Institucional das Universidades Federais 
-

 Federal de Santa Catarina 
no segundo semestre de 2018. 

Em resumo, foram coletados os Planos de Desenvolvimento 
Institucional (PDI) das universidades federais brasileiras que se 
encontravam vigentes no ano de 2018. Um dos objetivos esp

 
contemplados nos PDIs vigentes das universidades federais brasileiras. 

8 

 universidades 
federais brasileiras. 

planejamento de uma universidade federal. Os dois especialistas foram 

 

-
das universidades federais a optar pela melhor maneira de como 

-se ser 

fato de as universidades serem 

 
Entende- -

as pessoas competentes e/ou incumbidas de elaborar os aspectos 
financeiros 
brasileiras. 

-
do 

-
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Com o objetivo de promover o progresso do conhecimento da 

sociedade (LYRIO et al., 2014), a universidade tem sido submetida a 

lidade do ensino e da pesquisa.  

Anual  LOA). E esse conjun
mecanismos de planejamento 

programas de trabalho do governo (MILIONI; BEHR; LOPES 
GOULARTE, 2015). 

, segundo ratifica Mora Agudo 
 

 

 

ma 

 

 
(SINAES

rogramas, 
projetos (BRASIL, 2004b). 

Segundo a Lei n. 10.861/200

Desenvolvimento Institucional (PDI), um documento que deve 
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acompanhar o processo de pedido de cadastramento das IES (BRASIL, 
2006). O artigo 21 do Decreto n. 9.235/2017 

sistema federal de ensino  lista 11 temas que precisam estar presentes 
no PDI.  

O elemento constante no inciso X do PDI que se relaciona com 

sustentabilidade financeira. 
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federais brasileiras. No entanto, nada impede que ele seja utilizado, no 
qu

 

em respeito a esse grupo de 

Equivalente. 
Espera-se com este documento detalhar passo a passo os 

elemento
financeira. 

Deve ser seguida a ordem dos elementos, pois eles seguem uma 

-  e 

externa, das universidades. Utiliza-se 

 

as universidades federais 
brasileiras, pretende ser um facilitador para os envolvidos no plano. 

contemplados neste documento. 

camp

federais brasileiras. 
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3 ELEMENTOS INTEGRANTES REFERENTES AOS 
 NO PLANO 

DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL NAS 
UNIVERSIDADES FEDERAIS BRASILEIRAS 
 

as universidades 
federais brasileiras. 

, fontes de 
financiamento

 
 

 
 

LOA). Os itens Despesas com Pessoal, Outras Despesas Correntes e 

seguir.
 Despesas com Pessoal
 Outras Despesas Correntes
 Investimentos

Outro
 

 
3.2 MATRIZ ANDIFES E ALUNO EQUIVALENTE 

 
cia da Matriz ANDIFES e 

 para o funcionamento das 
universidades federais brasileiras. 

Os conceitos utilizados podem ser adotados como algo 
semelhante aos termos a seguir: 

a)  Matriz ANDIFES  
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Essa matriz tem como principal indicador, utilizado para a 
 

c)  Aluno Equivalente  

-

oferecidos fora da sede das IFES. 

os valores recebidos do MEC por ano do MEC, decorrentes da 
 

 
1  Matriz ANDIFES  

 
Fonte: Elaborado pela autora deste documento 

que cada centro de ensino calcule o valor do aluno equivalente, a fim de 
 

 

indicadores parciais ref
-  
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20X1 20X2 20X3 20X4 20X5
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1.   
a) Para cursos de tempo integral: 

 
Onde, 

 
 

b) a primeira turma) e 

e diplomados simultaneamente): 

 
 

Onde, 

 
a) 
que apresentaram ingressantes 
de diplomados: 

 

 
 
Onde, 
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 -  
a) Mestrado: 

 
 

Onde, 

 
Sendo, 

 
 

b) Doutorado: 

 
 

Onde, 

 
 
Sendo, 
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Onde, 

 
 

 Total. 

 
Sugere-

 
 
3.3 FONTES DE FINANCIAMENTO 

 
Explanar sobre as fontes de financiamento das universidades com 

, Receita do Tesouro, emendas 
parlamentares, outras fontes), tanto de forma explicativa como em 

em ser definidos esses 
termos: 

c) 

ensino, incluindo as despesas com pessoal. Principal fonte 
 

atividades-fim e Atividades-meio. 
d) 

 
Sugere-se que os valores recebidos devam ser evidenciados como 
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Fonte: Elaborado pela autora deste documento 
 

quadro as receitas 
 

 
Quadro 1  Receita do Tesouro  

 Receita do 
Tesouro 

 Total do 
 

20X1 R$ 100.000,00 R$ 10.000,00 R$ 110.000,00 
20X2 R$ 200.000,00 R$ 20.000,00 R$ 220.000,00 

20X3 R$ 300.000,00 R$ 30.000,00 R$ 330.000,00 
20X4 R$ 400.000,00 R$ 40.000,00 R$ 440.000,00 
20X5 R$ 500.000,00 R$ 50.000,00 R$ 550.000,00 

Fonte: Elaborado pela autora deste documento 
 
Evidenciar os tipos de receitas que mais contribuem com o total 

 
 
Quadro 2   

  
 

Permanente 
20X1 R$ 4.500,00 R$ 1.500,00 
20X2 R$ 8.000,00 R$ 3.500,00 
20X3 R$ 12.600,00 R$ 7.900,00 

R$0,00

R$100.000,00

R$200.000,00

R$300.000,00

R$400.000,00

R$500.000,00

R$600.000,00

20X1 20X2 20X3 20X4 20X5

 

Receita do Tesouro
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Permanente 
20X4 R$ 22.000,00 R$ 8.500,00 
20X5 R$ 36.000,00 R$ 11.500,00 

Fonte: Elaborado pela autora deste documento 
 

r as fontes de 

acerca das emendas. 

para o desenvolvimento das atividades, em 

consideram como perda de autonomia da 

resultado direto da escassez dos recursos 
 

Devem ser demonstrados os valores recebidos por meio das 
emendas parlamentares, seccionadas em capital e custeio. 
 

 Emendas Parlamentares (em real) 

 
Fonte: Elaborado pela autora deste documento 

 
F

parlamentares. 

0
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3000000
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5000000

6000000
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Emendas Parlamentares (em R$) 

total custeio capital
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[...] recurs

 

r o conceito, devem ser evidenciados, graficamente, 

abordada no PDI da Universidade  
 

  

 
Fonte: Elaborado pela autora deste documento 

 

apontados os recursos recebidos por meio desse programa em formato 

utilizados. 
 

Quadro 4  Recursos recebidos por meio do REUNI 
Ano Valor 
20X1 R$ 400.000,00 

0

5

10

15

20

25

30

2012 2013 2014 2015 2016
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Ano Valor 
20X2 R$ 550.000,00 
20X3  R$ 700.000,00 
20X4 R$ 1.000.000,00 
20X5  R$ 3.000.000,00 

Fonte: Elaborado pela autora deste documento 
 

 
 

Neste item deve ser apresentado um quadro em que se possa 

 
 

Quadro 5  
 

  

 

 

Sistema utilizado  

 

 

Instrumentos norteadores  

Fonte: Adaptado de UFRB (2015) 
 

 

seu PDI. 
Apresentar um macrofluxo do processo de planejamento 
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Quadro 6  Macrofluxo do Processo d  
 

 

 

 
   
Proposta retorna ao MEC que a consolida e a valida, formalizando e 
enviando-a para a SOF que compara Limites e Programas.  

 

Setoriais para envio ao MPOG/PRESIDENTE.  
 

 
Etapa Final 

SOF encaminha PL ao Congresso Nacional.  
Fonte: Adaptado de UNIFESSPA (2014) 
 

 
 

percentual fixo, i -se uma estimativa tanto de receitas 
 

a seguir. 
 

Quadro 7  
20X5 

Receitas 

 
Fonte: Recursos 

do Tesouro 
Fonte: Recursos 

 
Total 

20X1 R$ 300.000.000 R$ 80.000.000 R$ 380.000.000 

Receitas 

 
Fonte: Recursos 

do Tesouro 
Fonte: Recursos 

 
Total 

20X2 R$ 400.000.000 R$ 130.000.000 R$ 530.000.000 
20X3 R$ 500.000.000 R$ 160.000.000 R$ 660.000.000 
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Receitas 

 
Fonte: Recursos 

do Tesouro 
Fonte: Recursos 

 
Total 

20X4 R$ 600.000.000 R$ 200.000.000 R$ 800.000.000 
20X5 R$ 700.000.000 R$ 240.000.000 R$ 940.000.000 

Fonte: Elaborado pela autora deste documento 
 

Natureza de Despesas  Custeio e Capital; pode ser realizada uma breve 

Encargos Sociais, Outras Despesas Correntes e Investimentos, conforme 
mostra o modelo a seguir: 
 
Quadro 8  

 

Ano 
Natureza 

de 
Despesa 

Pessoal e 
Encargos 

Sociais 

Outras 
Despesas 
Correntes 

Investimentos Total 

20X1 
Custeio R$ 280 R$ 60  

R$ 380 
Capital   R$ 20 

20X2 
Custeio R$ 440 R$ 60  

R$ 530 
Capital   R$ 30 

20X3 
Custeio R$ 520 R$ 80  

R$ 660 
Capital   R$ 60 

20X4 
Custeio R$ 600 R$ 120  

R$ 800 
Capital   R$ 80 

20X5 
Custeio R$ 700 R$ 150  

R$ 940 
Capital   R$ 90 

Fonte: Elaborado pela autora deste documento 
 

  
 

discriminadas em Pessoal e Encargos, Outras Despesas Correntes e 
Investimentos 
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despesas e tamb

antes. Segue quadro como modelo: 
 
Quadro 9  , por Grupo de Natureza de 
Despesa, co  

 20X1 20X2 20X3 20X4 20X5 20X5/20X1 
Pessoal e 
Encargos 

R$ 30 R$ 40 R$ 50 R$ 60 R$ 70 133% 

Outras 
Despesas 
Correntes 

R$ 10 R$ 12 R$ 18 R$ 20 R$ 25 150% 

Investimentos R$ 5 R$ 6 R$ 9 R$ 10 R$ 12,5 150% 

Total R$ 45 R$ 58 R$ 77 R$ 90 R$ 107,5 138% 

Fonte: Elaborado pela autora deste documento 
 

 e encargos, outras 
despesas correntes e investimentos. 
 

  por Grupo de Despesa 

 
Fonte: Elaborado pela autora deste documento 
 

R$0

R$20

R$40

R$60

R$80

R$100

R$120

20X1 20X2 20X3 20X4 20X5

 

Pessoal e Encargos Outras Despesas Correntes
Investimentos Total
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ara 

do Tesouro. 
 

6   

 
Fonte: Elaborado pela autora deste documento 
 

 deve ser apresentada em tabelas de 

total executada, como segue o modelo: 
 

Tabela 1  Demonstrativo de Receitas e Despesas Executadas segundo as fontes 
de 20X1 a 20X5 

Receita Realizada 

Natureza 
20X3 % 20X4 % 20X5 % 

Correntes e 
Capital do 
Tesouro 

R$ 
3.000 

88% 
R$ 

4.000 
89% 

R$ 
5.000 

89% 

Recursos 
 

R$ 
400 

12% 
R$ 
500 

11% 
R$ 
600 

11% 

Total 
R$ 

3.400 
100% 

R$ 
4.500 

100% 
R$ 

5.600 
100% 

0

20000

40000

60000

80000

100000

20X1 20X2 20X3 20X4 20X5

Tesouro 

Recursos do Tesouro
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Despesa Executada 

Natureza 
20X3 % 20X4 % 20X5 % 

Pessoal e 
Encargos 
Sociais 

R$ 
2.400 

70% 
R$ 

3.600 
80% 

R$ 
4.600 

82% 

Outras 
Despesas 
Correntes 

R$ 
700 

21% 
R$ 
700 

16% 
R$ 
600  

11% 

Investimentos 
R$ 
300 

9% 
R$ 
200 

4% 
R$ 
400 

7% 

Total 
R$ 

3.400 
100% 

R$ 
4.500 

100% 
R$ 

5.600 
100% 

Fonte: Elaborada pela autora deste documento 
 

, deve ser estruturado 

executado, como mostra o modelo a seguir.  
 
Quadro 9   

Receita LOA 20X1 
Executado 

20X1 
LOA 20X2 

Executado 
20X2 

Recursos do 
Tesouro 

R$ 1.000 R$ 1100 R$ 2000 R$ 2200 

Recursos 
 

R$ 200 R$ 220 R$ 300 R$ 330 

Total R$ 1200 R$ 1320 R$ 2300 R$ 2530 

Fonte: Elaborado pela autora deste documento 
 

quadro de recu
e pagamento. 

 
Quadro 10  Recursos Empenhados, Liquidados e Pagos 

Recurso por 

Despesa 
20X1 20X2 20X3 20X4 

Empenhado R$ 5.000 R$ 8.000 R$ 10.500 R$ 14.000 
Liquidado R$ 4.000 R$ 6.000 R$ 9.500 R$ 12.000 

Pago R$ 3.500 R$ 5.200 R$ 8.000 R$ 11.000 
Fonte: Elaborado pela autora deste documento 
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 das suas 

ciais das 
universidades. 

Deve-

financeiramente, como exemplo mostra o exemplo a seguir: 
 

Quadro 11  go ou curto prazo 

Meta 
 

Fase de 
 

Empenhado Liquidado Pago 

20X1 R$ 100.000 R$ 90.000 R$ 85.000 
20X2 R$ 250.000 R$ 200.000 R$ 180.000 
20X3 R$ 350.000 R$ 300.000 R$ 270.000 

Fonte: Elaborado pela autora deste documento 
 
Devem ser colocadas, nesse momento, as metas relacionadas aos 

 

 
 

expor 

universidades. 

das metas estabelecidos no PDI anterior da universidade. Pode ser 
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