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Apresentação

Na sua décima primeira edição, o Colóquio Internacional sobre o Poder 
Local retoma o tema Desenvolvimento e Gestão Social de Territórios.

O Colóquio é realizado desde 1986 tendo como ponto focal a análise dos 
poderes territorializados, em tempos e escalas espaciais variáveis, articulados 
por propósitos e práticas orientadas ao desenvolvimento.

O desenvolvimento de territórios é eixo estruturante do evento que ocorrerá em 
um ano especialmente marcado por crises, revisões paradigmáticas, emergência 
de novos perfis de liderança e estilos de vida, por novas formas organizativas 
e pela centralidade atribuída aos territórios, recortadas em múltiplas escalas 
nacionais, regionais e locais presentes nos programas governamentais e nas 
novas questões que definem um novo ciclo desenvolvimentista. Vivemos um 
momento paradoxal em que as crises e as possibilidades disputam espaços, 
expõem as divergências e estimulam convergências possíveis.

Retomando um ciclo desenvolvimentista que evoca o projeto nacionalista dos 
anos sessenta. Há um a consciência coletiva crescente dos recursos nacionais 
brasileiras como matrizes energéticas, de abundância de recursos naturais 
escassos no resto do planeta e das imensas possibilidades de gestão de um 
território nacional rico em sua diversidade, mas que mantém a identidade de 
um país que se reposiciona como liderança no cenário internacional.

Os desafios da gestão social vão, progressivamente, mudando de natureza e 
escopo.

Se os problemas estruturais do desenvolvimento estão sendo enfrentados 
e a assimetria social está sendo paulatinamente reduzida, outros problemas 
se afiguram, como as questões demográficas a mobilidade cidadã, os novos 
entornos territoriais decorrentes das intervenções de infra-estrutura, a 
gestão dos recursos naturais na perspectiva de uma gestão social sustentável 
e criativa.

A diversidade da cultura e dos territórios brasileiros são nosso potencial e 
maior desafio.



As sessões temáticas do Colóquio refletem esta diversidade. Indicadas por 
Administração e Planejamento Urbano e Regional, serão discutidas nas duas 
áreas, “Economia Mundial, Crises e Perspectivas para o Desenvolvimento 
Territorial” e “Gestão Social, Poderes Multiescalares e Interorganizações 
Territoriais”, este momento de revisões paradigmáticas e reorganização de 
poderes no campo de gestão social.

No tema Administração Pública e Gestão Social concentram-se o maior 
número de trabalhos apontando para um pragmatismo crítico, ou seja, como 
responder às inquietações de forma consistente, reflexiva e viável?

Nos temas “Valores, Consumo e Estilo de Vida, Inovação, Empreendedorismo e 
Tecnologias”, “ Cotidiano, Poder e Conflito” e “Participação, Empoderamento” 
os trabalhos permitem contextualizar a ação dos atores e melhor compreender 
as mutações da contemporaneidade.

Diversas dimensões de gestão são abordadas com suas especificidades 
de campos temáticos: Gestão internacional; Gestão Cultural; Gestão de 
Segurança Pública; Gestão Socioambiental; Economia Plural e Solidária; 
Responsabilidade Social e Territórios que apresentam trabalhos em que as 
teorias e as práticas de gestão formam tessituras novas.

O tema do ensino e da pesquisa em gestão social e desenvolvimento territorial 
nas perspectivas multi, inter e transdisciplinar tem um conjunto de trabalhos 
que vão da aprendizagem dos indivíduos e grupos, às análises de experiências 
de ensino de gestão social perspassadas por reflexões sobre campos multi/ 
inter/ transdisciplinares. Este tema é especialmente importante para o 
CIAGS, considerando que as propostas de ensino de mestrado profissional 
e interdisciplinar em desenvolvimento e gestão social, especialização em 
desenvolvimento sustentável em modelo EAD e a graduação tecnológica 
em gestão pública e gestão social (que é hoje o curso de maior procura da 
UFBA, com 34 candidatos por vaga) constituem-se em laboratórios de 
experimentação e inovação

Pela primeira vez, houve uma chamada de temas livres que acolhem tendências 
e interesses emergentes.

De um total de 647 trabalhos foram selecionados 250, ou seja, 39% o que 
significa rigor na escolha dos 100 avaliadores envolvidos.

O evento compreende também oficinas com diversos temas relacionados ao 
desenvolvimento e gestão social de territórios.

Nove mesas redondas abrem espaço para a discussão de temáticas associadas 



ao eixo estruturante do Colóquio “Desenvolvimento e Gestão Social de 
Territórios”.

Nesta décima - primeira edição, o Colóquio reconhecerá a contribuição 
seminal de autores referenciais baianos às causas da identidade brasileira e 
do desenvolvimento nacional.

Serão feitos reconhecimentos à contribuição de ilustres baianos ao 
desenvolvimento brasileiro em diferentes disciplinas: Milton Santos, 
Alberto Guerreiro Ramos, Anísio Teixeira e Rômulo Almeida. A obra desses 
pensadores será discutida a partir de conferências distribuídas ao longo do 
Colóquio, dando continuidade aos estudos realizados por grupos de pesquisas 
do país. Além disso, toda a identidade visual do evento é inspirada na obra do 
arquiteto e artista Sílvio Robatto, o qual dedicou grande parte de sua obra ao 
registro do patrimônio e cultura baianos.

A vida e obra destes baianos será discutida por antigos e novos discípulos; os 
que conheceram os mestres e os que são discípulos seduzidos pelo legado.

Como parte do Colóquio, o Fórum Rômulo Almeida é co-organizado 
pelo SEBRAE e Governo do Estado da Bahia e trará para a discussão as 
perspectivas nacionais, regionais e locais do desenvolvimento territorial, com 
aportes internacionais.

Encontros com artistas, designers e artesãos da Bahia e Pernambuco e 
mostras artesanais apresentam resultados de trabalhos artesanais do Projeto 
Itapagipe do CIAGS/UFBA e do Colibris, apoiado pelo SEBRAE.

O XI Colóquio fará homenagens especiais a pesquisadores que apóiam a área 
de gestão social e participam da organização do evento há muitas edições. No 
ano França/Brasil, serão homenageados os professores Jean François Chanlat, 
da Universidade Paris Daupline; Martine Droulers (Institut Des Hautes 
Etudes de L’Amerique Latine) e Jean Louis Laville do CNAM/França pelo 
apoio pessoal e institucional à pesquisa, ao ensino, ao intercâmbio científico e 
a difusão do conhecimento em gestão social do desenvolvimento territorial.

Tomaz Villasante, da Universidal Complutense é outro pesquisador que 
coopera generosamente com a América Latina desde o início do CIAGS.

Do Brasil destacamos dos professores que estabelecem corredores de 
cooperação Roberto Fachin e Peter Spink, através de ações, projetos e 
intercâmbios permanentes.



A Associação Nacional de Programas de Planejamento Urbano e Regional 
(ANPUR) e a Associação Nacional de Programas de Administração 
(ANPAD) receberão homenagem especial pelo tradicional apoio ao evento.

Em dois momentos serão recordados dois professores que estarão sempre 
em nossa memória e representam gerações diferentes: José Roberto Gomes 
e Neyde Marques, chefe de Departamento de Estudos Organizacionais de 
EA/UFBA.

O XI Colóquio Internacional sobre o Poder Local fecha o ciclo de 
comemorações dos 50anos da Escola de Administração, que abriga a sede 
do CIAGS.

Na décima edição do Colóquio, lembramos que no cosmopolitismo 
hipermoderno, temos que integrar o possível e obter a governabilidade da 
perspectiva foucoultiana: como governar, entendendo governo no sentido 
mais amplo de ação de todos nós sobre a sociedade e dos indivíduos que têm 
direitos, inclusive o de governar o seu próprio destino.

No décimo primeiro Colóquio, estamos abrindo espaço para o fazer criativo 
artesanal tanto na gestão do território, quanto nas oficinas em que designers 
apresentarão o trabalho de artistas populares e artesãos baianos.

As imagens barrocas do patrimônio artístico e arquitetônico captadas por 
Sílvio Robatto na cidade do Salvador expressam a convergência entre o 
tradicional e o hiper-moderno, entre o sagrado e o profano, entre o saber 
prático e o saber teórico neste momento de construção de antigos e novos 
territórios.

Tânia Fischer 
Reginaldo Souza Santos

 José Antonio Gomes de Pinho
CIAGS/ EAUFBA/ NPGA
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Resumo

A governança no setor público é tema recente nos países da América Latina, 
originando-se nos países ocidentais, onde a Organização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OECD) realizou estudos comprovando que a 
forma de gestão da res publica proporcionava o desenvolvimento daqueles países e 
fundamenta-se nos princípios da liderança, do compromisso, da responsabilização 
(accountability), da transparência e da integridade. O estudo objetiva identificar as 
práticas de boa governança adotadas pelas empresas públicas federais brasileiras 
vinculadas ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (M.A.P.A.). 
A pesquisa é exploratória, de natureza qualitativa, delineada como pesquisa 
bibliográfica e documental. Buscou-se, nos relatórios de gestão, nos códigos de ética, 
nos estatutos sociais, nos balanços patrimoniais e nas demonstrações contábeis, a 
evidenciação de práticas de boa governança na Conab, na Embrapa, no Inmet, na 
Ceagesp, na Casemg e na CeasaMinas. Concluiu-se que as empresas objeto do 
estudo evidenciam as práticas de boa governança, embasadas nas dimensões de 
padrões de comportamento, estruturas e processos, controle e relatório, definidas 
pela International Federation of Accountants – IFAC, com base nos princípios de 
transparência, integridade e responsabilização.
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