
Construindo governança eletrônica
de cidades
Um modelo de implementação de soluções para inovação
e otimização da gestão pública
por Gilberto dos Santos Madeira, Tor Guimaraes e Leonardo de Souza Mendes

RESUMO: Administrar uma cidade é um desafio para gestores públicos. O objetivo do artigo
foi desenvolver e propor um modelo para implementação de governança eletrônica de cidades.
A metodologia utilizada pautou-se em cinco variáveis: Efetividade da implementação de inova-
ção municipal, Inteligência Municipal, Liderança Estratégica, Gestão de Tecnologia e Caracte-
rísticas do Processo de Mudança. Para testar o modelo, foi desenvolvido um questionário, e
enviado ao governo de vinte e cinco cidades brasileiras e americanas participantes do teste de
campo. Como resultado há uma forte percepção positiva da aplicabilidade do modelo testado.
As contribuições acadêmicas e práticas são que os fatores testados, aplicados conjuntamente,
são significativos para gerenciar com mais sucesso as inovações necessárias para implementar
governança eletrônica de cidades.
Palavras-chave: Governança; Inovação; Cidade Inteligente; Gestão Pública; Tecnologia da In-
formação e Comunicação

Construyendo gobernanza
electrónica de ciudades
Un modelo de implementación de soluciones para la
innovación y optimización de la gestión pública
RESUMEN: La administración de una ciudad es un desafío para los gestores públicos. El obje-
tivo del artículo fue desarrollar y proponer un modelo para la implementación de la gobernanza
electrónica de las ciudades. La metodología utilizada se basó en cinco variables: Efectividad de
la implementación de innovación municipal, Inteligencia Municipal, Liderazgo Estratégico, Ges-
tión de Tecnología y Características del proceso de cambio. Para probar el modelo, se desarrolló
un cuestionario que fue enviado al gobierno de veinticinco ciudades brasileñas y americanas
participantes en la prueba de campo. Como resultado hay una fuerte percepción positiva de la
aplicabilidad del modelo probado. Las contribuciones académicas y prácticas son que los factores
probados, aplicados conjuntamente, son significativos para administrar con más éxito las inno-
vaciones necesarias para implementar la gobernanza electrónica de las ciudades.
Palabras clave: Gobernanza; Innovación; Ciudad Inteligente; Gestión Pública; Tecnología de
la Información y Comunicación
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ABSTRACT: In an effort to improve the management of information technology in city admi-
nistration, this article proposes and tests a model for implementing city e-government. It inclu-
des five major variables: Effectiveness of implementation of municipal technological innovation,
municipal intelligence, strategic leadership, management of technology and characteristics of
the city’s change process. Methodologically, to test the model, a questionnaire was developed
and sent to the government of a convenience sample of twenty-five Brazilian and American cities
participants in the field test. The results support the appropriateness and applicability of the
model tested. Academic and practical contributions are the factors tested, applied together, are
significant to manage more successfully the necessary innovations to implement electronic go-
vernance of cities.
Key words: Governance; Innovation; Smart City; Public Management; Information and Com-
munication Technology
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A tecnologia da informação e comunicação (TIC) disponibiliza uma ampla
gama de aplicações para apoiar as operações, facilitar a execução e controle dos
serviços da organização e melhorar a tomada de decisão administrativa, tanto
em nível tático quanto estratégico. Nesse contexto, o conceito de governança
eletrônica de uma cidade apela para o uso da TIC para melhorar a tomada de
decisão administrativa, a prestação de serviços aos cidadãos e apoiar outras mu-
danças organizacionais do governo local, necessárias a um melhor desempenho
das atividades do setor público.

O mundo no século XXI tem experimentado mudanças de toda sorte. Cri-
ses econômicas, sociais e ambientais têm provocado reflexões e mudanças
importantes fazendo surgir novas realidades. Administrar com eficiência e
eficazmente todos os recursos existentes coloca os administradores em per-
manentes desafios para encontrar soluções que melhor atenderão às deman-
das sociais.

O mundo se encontra diante de um quadro de elevada produção de dados e
excesso de informação (Bryant, Katz e Lazowska, 2008; Kejariwal, 2012; Kit-
chin, 2014). É necessário criar ambientes que permitam aos gestores obter do
muito o necessário a uma boa tomada de decisão. Autores seminais identifica-
ram o avanço tecnológico como sua força econômica motriz preponderante
[Smith (1776), 2008; Marx (1867), 2010; Schumpeter (1911), 1985]. O pro-
gresso tecnológico tem impactado o processo de desenvolvimento sustentável
dos países (Nelson, 1990). Contudo, as práticas gerenciais públicas, em geral,
ainda mostram ser lento o ritmo de inserção de inovações nos processos admi-
nistrativos-organizacionais.

Embora vivendo a sociedade da informação, os conceitos da burocracia we-
beriana são preponderantes. Diversos paradigmas estão sendo reexaminados,
o papel do gestor público tem sido reavaliado, e o uso das ferramentas compu-
tacionais tem se disseminado (Medeiros e Levy, 2009).

O objetivo deste artigo é elaborar e propor um modelo, do qual pressupõe-se
poder contribuir para a melhoria da gestão pública, assim como gerar um pa-
drão para a implementação de governança de cidades.

Bases Conceituais
O homem está ligado ao desenvolvimento de invenções e artefatos de cabal

importância na história da Humanidade, ou seja, o desenvolvimento de equi-
pamentos, ferramentas e objetos que trazem melhorias à vida e aos processos
sócioprodutivos, em suas mais diversas abrangências. Por sua vez, a TIC tem
gerado soluções e equipamentos capazes de coletar e tratar dados fragmentados
e desconhecidos, agrupá-los, armazená-los, lhes dar significado, e utilidade ao
processo de tomada de decisão.

Este artigo foca no uso da tecnologia pela gestão pública, medindo o impacto
de importantes fatores que a literatura acadêmica entende como essenciais ao
processo gerencial. E propõe fatores considerados importantes para o sucesso
na implementação de projeto de governança eletrônica de cidades: inteligência

Num ambiente
de conflito, as empresas
podem buscar
apaziguar tensões entre
elas e seus stakeholders
adotando padrões
duplos, isto é, adotando
um dado alinhamento
teórico e fazendo algo
diferente. 
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municipal; liderança estratégica; gestão da tecnologia e características do pro-
cesso de mudança na gestão do setor público.

A economia globalizada tem provocado mutações revolucionárias em con-
ceitos e valores sociais, culturais, econômicos, demográficos e pessoais. À pro-
porção que os empreendimentos crescem, conceitos administrativos precisam
ser refinados.

Novas formas de administrar se fazem necessárias e cobram dos pensadores
a sistematização de métodos que permitam produtividade e eficácia na utiliza-
ção dos recursos disponíveis (Wren, 2007). Há uma nova formulação na con-
juntura socioeconômica global, cuja competição é muito acirrada (Morgan,
2009). O espaço de disputa é planetário e acontece em todas as dimensões –
sociais, culturais, políticas, econômicas, religiosas e ideológicas (Bauman,
1999).

Essa globalização, entendida como uma crescente interconexão nos fluxos
de informação, tecnologia, capital, bens, serviços e entre indivíduos em todo o
mundo, é uma força que está dando forma às grandes megatendências socioe-
conômicas que caracterizarão o século XXI (Dosi, 1982; Bauman, 1999; Sti-
glitz, 2003; Mehdi, 2014).  A necessidade de inovação não se faz presente
somente na organização privada. As instituições públicas e seus gestores, em
todo o mundo, estão submetidos a pressões da sociedade no sentido de alocar
e gerir os recursos públicos, para elevar a qualidade de vida da sociedade
(Mehdi, 2014).

«Algumas dessas mudanças levaram a um estilo de governo mais aberto,
em que as relações entre os cidadãos e o governo têm sido alteradas qualitati-
vamente» (Margetts apud Peters e Pierre, 2010, p. 369).

Novas formas de prestação de serviços públicos precisam ser ofertadas à co-
munidade, e, para isso, maneiras de administrar a coisa pública precisam ser
decompostas e inovadas. Portanto, novas técnicas processuais necessitam de
ações transformadoras e, neste aspecto, o uso de ferramentas da TIC é de
grande importância à construção de modelos de gestão pública.

O gestor está frente a uma grande e variada quantidade de informação, ge-
rando ambiguidade ao seu processo decisório (Drucker, 2003, 2012). É preciso
ler na imprecisão das informações e tomar a decisão que parece ser a melhor
no momento. A fim de dirimir essa ambivalência e suas consequências negati-
vas, a arte de ler os cenários demanda ferramentas de suporte à tomada de de-
cisão (Laudon e Laudon, 2014).

Implantar um sistema de governança eletrônica (SGE) visa acrescer em qua-
lidade a governança municipal, tendo-se em mente que governança é um termo
que se refere também aos processos complexos nos quais os governos cada vez
mais operam, e que consistem em uma teia de decisões e ações que alocam va-
lores às escolhas feitas (Hellberg e Grönlund, 2013).

Para auxiliar na elaboração e execução de projetos de SGE, vários autores
têm proposto modelos que descrevem o processo de sua implementação, como
Poister e Streib (1999); Van Thiel e Leeuw (2002); Kelly e Swindell (2002);

Este estudo propõe
fatores considerados
importantes para
o sucesso na
implementação
de projeto
de governança
eletrônica de cidades:
inteligência municipal;
liderança estratégica;
gestão da tecnologia
e características
do processo
de mudança na gestão
do setor público.
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Fang (2002); Magd e Curry (2003); Ebrahim e Irani (2005); Beattie e Fleck,
(2005); Coursey e Norris (2008); Norris e Reddick (2012); Bizelli (2013);
Rezende et al. (2014); Madeira, Guimaraes e Mendes (2016).  Sob essa fun-
damentação teórica apresenta-se o Modelo de Governança Eletrônica de Ci-
dades (MGEC).

Modelo de Governança Eletrônica de Cidades
Com base em fatores de sucesso, este estudo sugere quatro pressupostos, li-

gando esses fatores à eficácia da implementação da inovação processual e tec-
nológica, e às mudanças associadas ao conceito de governança eletrônica no
contexto de cidades (ver Figura 1).

Constructos do MGEC
Neste item propõe-se e se discute as variáveis e hipóteses utilizadas na cons-

trução do MGEC, às quais se atribui significado para o sucesso do processo
inovador de governança do setor público.

Efetividade da implementação de inovação municipal
Entende-se e-Gov – acrónimo de e-government, adoptado neste estudo para

nomear essa variável – como uma importante inovação que pode ser introdu-
zida nos processos administrativos do município (Shareef, 2011; Nam e Pardo,
2014; Rezende et al., 2014; Madeira, Guimaraes e Mendes, 2016).  Essa variável
representa a capacidade da cidade em alterar políticas públicas, práticas geren-
ciais e cultura organizacional, para atingir o estágio desejado, o qual capacitará
a gestão municipal a alcançar e cristalizar níveis elevados de provimento de sa-
tisfação à comunidade (Stemberg e Jaklic, 2007; Coursey e Norris, 2008; Norris
e Reddick, 2012; Nam e Pardo, 2014; Rezende et al., 2014; Madeira, Guimaraes
e Mendes, 2016). 

Implantar um sistema
de governança
eletrônica visa acrescer
em qualidade
a governança
municipal, tendo-se em
mente que governança
é um termo que se
refere também
aos processos
complexos nos quais
os governos cada vez
mais operam.

Figura 1 Modelo de Governança Electrônica de Cidades – MGEC
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Destaca-se o fato de que, onde o conceito de SGE tem sido estabelecido,
constata-se avanço da eficácia da gestão e da promoção dos valores e mecanis-
mos democráticos. Em decorrência, observa-se uma melhor alocação dos re-
cursos municipais, a ampliação da qualidade na prestação dos serviços públicos,
e o acesso à informação pública (Gil-Garcia e Pardo, 2005; Bizelli, 2013; Re-
zende et al., 2014; Madeira, Guimaraes e Mendes, 2016). Esse fator tipifica o
processo de implementação de governança eletrônica, ao qual se denominou
de MGEC.

Inteligência municipal
Inteligência municipal (IM) é a capacidade e habilidade do governo de estar

ciente e consciente, de entender as necessidades dos moradores da cidade por
serviços, e de manifestar propensão ao aprendizado (Rezende et al., 2014; Ma-
deira, 2015). «O termo inteligência pública ou inteligência municipal é oriundo
do termo inteligência empresarial, que é definido como um sistema de moni-
toramento de informações internas e externas direcionadas ao êxito ou sucesso
das organizações» (Rezende, 2012, p. 33).

A IM é considerada uma importante ferramenta de gestão já que se concen-
tra em fornecer uma visão crítica da realidade da cidade, comparada a outros
indicadores significativos, de ordem local, estadual e/ou federal (Bizelli, 2013;
Rezende et al. 2014; Madeira, Guimaraes e Mendes, 2016). 

O objetivo da governança eletrônica de uma cidade é a construção de um
estado digital, onde serviços públicos e informações podem ser oferecidos aos
cidadãos por via eletrônica. Contudo, esse estado digital só poderá ser consi-
derado bem-sucedido se a administração municipal conhecer o que está na
pauta de interesse da comunidade (Dwivedi et al., 2011; Rezende et al. 2014). 

Para se conhecer a pauta de interesses de uma cidade, é necessário ir além
de se construir uma base de dados subutilizada (Dwivedi et al., 2011; Bizelli,
2013). Há de evoluir para além do que Aldrich, Bertot e McClure (2002) cha-
maram de «vagueness of the e-government concept» – a imprecisão dos con-
ceitos de e-Gov. 

Feita esta discussão, a hipótese que se levanta é H1: A efetividade da im-
plementação da inteligência municipal da cidade está diretamente corre-
lacionada com a efetividade da implementação do SGE.

Liderança estratégica
Levando-se em conta que a vontade da comunidade pode ser importante

ferramenta na implementação de projeto de SGE, a liderança (LE) tem papel
estratégico fundamental (Evans e Yen, 2006; Shareef et al., 2009, 2011). 

Cabe aos gestores de alto nível hierárquico tornar clara a visão e o senso de
missão aos funcionários, e levar os cidadãos a compreenderem e aceitarem a
grande importância e os significativos benefícios que poderão ser produzidos
com a implementação de um projeto de governança eletrônica (Mahmud et al.,
2011; Rezende et al. 2014).

Para se conhecer
a pauta de interesses
de uma cidade,
é necessário ir além
de se construir uma
base de dados
subutilizada.
Há de evoluir para além
do que Aldrich, Bertot
e McClure chamaram
de a imprecisão
dos conceitos de e-Gov.
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Essa variável representa a capacidade e a habilidade da equipe gestora, em
liderar os seus seguidores, quando o ambiente organizacional exige mudança.
Ambientes percebidos como altamente incertos (mau desempenho dos admi-
nistradores, ineficiência funcional, insatisfação dos cidadãos, exigências por
grandes mudanças) tendem a ser percebidos como politicamente arriscados,
onde as decisões erradas podem acarretar elevados danos. 

A hipótese levantada é H2: A liderança estratégica está diretamente cor-
relacionada à efetividade da implementação do SGE.

Efetividade da gestão da tecnologia no apoio às mudanças
A ação inovadora, em geral, provoca rupturas na rotina procedimental de

toda e qualquer organização. Mudanças quebram paradigmas, levam a práticas
diferentes das que se estava habituado a fazer (Utterback, 1971; Dosi, 1982;
Perez, 2003; Kim e Nelson, 2005; Mowery e Rosenberg, 2005). E o choque da
mudança tecnológica pode ser tal que Schumpeter (1985) chamou de destrui-
ção criadora, e a definiu como o processo pelo qual os empreendedores conti-
nuamente criam valor ao destruir simultaneamente valores antigos por meio
do desenvolvimento e introdução de inovações tecnológicas nos processos or-
ganizacionais.

A atividade empreendedora pode ser considerada como uma força motriz
fundamental, que dinamiza o processo de inovação tecnológica, pois cria novas
combinações de recursos que estabelecem o ambiente propício à implementa-
ção da inovação (Shumpeter, 1985; Kim e Nelson, 2005; Mowery e Rosenberg,
2005; Burgelman et al., 2012).

Para este estudo, a gestão tecnológica (GT) é a extensão em que as necessi-
dades da cidade, relativas à tecnologia, foram surgindo, e as mudanças geren-
ciais foram sendo realizadas. 

A hipótese levantada é H3: A efetividade da gestão da tecnologia está di-
retamente correlacionada à efetividade da implementação do SGE.

Características do processo de mudança
Mudanças nos processos de negócios governamentais são essenciais para a

implementação com sucesso de SGE (Stemberger e Jaklic, 2007; Denhardt,
2012; Bin Othman e Razali, 2013). A necessidade de mudança nos processos
de negócio, nas estruturas organizacionais e nos sistemas de informação no
setor público é patente, desejada na prática, e está muito bem fundamentada
na literatura. 

Inúmeros autores têm dedicado esforços para construir caminhos que levem
os projetos de gestão governamental a terem êxito (Coursey e Norris, 2008;
Dawes, 2009; Jansen et al., 2010; Potnis, 2010; Dwivedi et al., 2011; Mahmud
et al., 2011; Shareef et al., 2011; Norris e Reddick, 2012; Bizelli, 2013; Bin Oth-
man e Razali, 2013; Rezende et al., 2014; Nam e Pardo, 2014; Madeira, 2015).

Cada processo de mudança (PM) tem suas características próprias, pois está
inserido em uma conjuntura que tem, por sua vez, peculiaridades intrínsecas,
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e acabam por desenhar o processo de mudança (Rezende et al., 2014; Ho; Lee,
2015; Madeira, 2015). Essas peculiaridades estabelecem as marcas principais de
um PM e as estratégias utilizadas para se conseguir atingir os objetivos propostos. 

Esse constructo é definido, então, como o grau em que as cidades promovem
atividades desejadas e necessárias num PM. 

Então, por fim, a hipótese que se levanta é H4: A capacidade de o processo
de mudança suportar a implementação da inovação está diretamente cor-
relacionada à efetividade da implementação do SGE.

Método da pesquisa
Considerando que «método é o conjunto das atividades sistemáticas e ra-

cionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo –
conhecimentos válidos e verdadeiros –, traçando o caminho a ser seguido, de-
tectando erros e auxiliando as decisões do cientista» (Marconi e Lakatos, 2010,
p. 83), o método que norteou esta pesquisa é mostrado na Figura 2.

A estratégia exploratória sequencial foi utilizada por se desejar, inicialmente,
investigar a teoria, visando se atingir o objetivo proposto. A escolha dessa es-
tratégia se baseou no que Morgan (apud Creswell, 2010, p. 248) apresenta:
«esse projeto é apropriado para ser aplicado quando se testam elementos de
uma teoria emergente resultante da fase qualitativa e quando também pode ser
usado para generalizar resultados qualitativos para diferentes amostras.»

Este é um procedimento adequado a esta pesquisa, porque se testa uma teo-
ria (Guimaraes, 2008) que surgiu na fase da revisão da literatura, e se deseja
desenvolver um instrumento, dado os existentes serem inadequados ou indis-
poníveis, conforme Morse (apud Creswell, 2010).

De acordo com Creswell (2010, p. 249), para essa abordagem, «o pesquisa-
dor primeiro coleta e analisa os dados qualitativos (Fase 1), utiliza a análise
para desenvolver um instrumento (Fase 2), que é subsequentemente adminis-
trado a uma amostra de população (Fase 3)».

A pesquisa
Para se fazer o teste de campo foi construído um questionário com 24 ques-

tões, que foi aplicado nos EUA. Para o teste no Brasil utilizou-se um outro ques-

Figura 2 Método de pesquisa
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tionário, com 10 questões, contemplando as mesmas variáveis. O teste de cam -
po (brasileiro e americano) caracterizou-se pela utilização do questionário para
coletar dados de gestores municipais – Prefeito, Vice-Prefeito, Secretário, Di-
retor de TI.

O estudo desenvolvido nos EUA foi feito em cinco cidades dos Estados do
Tennessee e da Flórida, tendo sido respondidos por Mayors, City Managers e
Chief Information Officers (CIO)1. Assim como no Brasil, a coleta de dados se
deu por meio de entrevistas em encontros pessoais e uso de questionário ele-
trônico hospedado no SurveyMonkey e no site da Tennessee City Management
Association2.

Na coleta de dados realizada no Brasil foram obtidos 27 questionários res-
pondidos por entrevistados em vinte cidades de pequeno, médio e grande
porte, dos Estados do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e
Ceará. E dos EUA, foram obtidos 8 questionários respondidos por entrevista-
dos em cinco cidades dos Estados do Tennessee e da Flórida, dentro dos mes-
mos critérios.

Além de se ter buscado aplicar o questionário em cidades onde há atividades
relacionadas ao tema de estudo desta pesquisa, outro fator importante a desta-
car é que foram coletados dados das cidades com as maiores densidades popu-
lacionais dentre as cidades brasileiras, que tinham, à época da pesquisa, os
maiores orçamentos em TIC e diversos projetos de governança eletrônica em
implantação.

Em cada bloco de itens, as proposições foram avaliadas por meio de uma es-
cala de Likert de sete pontos, ampliando-se a capacidade de aferição das opi-
niões por meio de medida intermediária entre o médio e o extremo.

Para as variáveis Governança Eletrônica (e-Gov), Inteligência Municipal
(IM), Gestão da Tecnologia (GT), cada item recebeu uma resposta baseada
nas seguintes alternativas: 1 = extremamente baixo; 2 = baixo; 3 = pouco baixo;
4 = médio; 5 = alto; 6 = muito alto; 7 = extremamente alto.

Para Liderança Estratégica (LE) e Características do Processo de Mudança
(PM), os itens foram avaliados como: 1 = discordância total; 2 = discordância;
3 = pouca discordância; 4 = nem discordância/concordância; 5 = pouca con-
cordância; 6 = concordância; 7 = concordância total.

Resultados3
Após alcançados os resultados do teste de campo, operacionalizou-se o con-

junto de dados obtidos em busca das informações que validassem (ou não) as
hipóteses propostas e suas consequências.

Explorando a parte descritiva, a Tabela 1 apresenta algumas estatísticas bá-
sicas de cada uma das variáveis estudadas.

Chama-se a atenção ao coeficiente de variação que mede o grau de homo-
geneidade de um conjunto de dados. Sabendo-se que quanto menor, mais ho-
mogêneo é o conjunto de dados, cada um deles nesta pesquisa pode ser
considerado moderadamente homogêneo.

Para o teste de campo
foi construído
um questionário com
24 questões, que foi
aplicado em cinco
cidades no Tennessee
e Flórida nos EUA.
Para o teste
no Brasil utilizou-se
um outro questionário,
com 10 questões,
contemplando
as mesmas variáveis,
e aplicado em vinte
cidades.
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Para a análise inferencial, primeiro verificou-se a normalidade dos dados,
por meio do teste de Kolmogorov-Smirnov (ver Tabela 2), visando determinar
se duas distribuições de probabilidade subjacentes diferem uma da outra ou se
uma das distribuições de probabilidade subjacentes difere da distribuição em
hipótese (Smirnov, 1948; Pugachev, 1984; Levin et al., 2012). 

Visou-se com esse teste, aumentar a capacidade de generalização da amostra
utilizada nesta pesquisa. Feito isto, as amostras obtidas com os entrevistados
dos dois países foram combinadas, perfazendo o total de vinte e cinco entre-
vistados.

Para detectar diferenças possíveis entre os entrevistados das cinco cidades
americanas e os entrevistados das vinte cidades brasileiras, o Teste t de Student
foi conduzido (ver Tabela 3) e revelou algumas diferenças entre os dois gru-
pos.

A fim de avaliar a relação qualitativa entre variáveis, foi utilizado o Teste c2.
Levando-se em conta que, segundo Larson e Farber (2010, p. 398), «[...]

uma maneira precisa de se medir o tipo e a força (grau de associação) de uma
correlação linear entre duas variáveis é calcular o coeficiente de correlação»,
verificou-se a associação entre as diversas variáveis da pesquisa, calculando a
Matriz de Correlação de Pearson, cujos resultados estão apresentados na Tabela
4, com destaque para as associações.

Tabela 1 Estatísticas dos fatores de influência

Tabela 2 Teste de Kolmogorov-Smirnov

e-Gov 2,4 6,8 4,95 1,26 25,45%
Inteligência Municipal 3,8 6,8 5,48 0,88 16,06%
Liderança Estratégica 3,3 6,8 5,18 1,01 19,50%
Gestão da Tecnologia 2,8 7,0 5,20 1,42 27,31%
Processo de Mudança 2,9 7,0 4,77 1,19 24,95%

Variável Mínimo Máximo Média Desvio Padrão Coeficiente de Variação
Estatísticas

Variável

E-Gov

Inteligência Municipal

Liderança Estratégica

Gestão da Tecnologia

Processo de Mudança

País
Brasil USA

Estatística 0,0968 0,2102
p-valor 0,8928 0,6618
Estatística 0,1948 0,2276
p-valor 0,0652 0,5355
Estatística 0,1058 0,1667
p-valor 0,8070 0,9192
Estatística 0,1560 0,2768
p-valor 0,2284 0,2357
Estatística 0,1202 0,2068
p-valor 0,6302 0,6862
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Esses resultados permitiram conhecer e compreender as relações associativas
entre as variáveis e o impacto que produzem na introdução de ferramentas e
processos inovadores na governança eletrônica de cidades. Importa destacar
que aquela associação significa, estatisticamente, que quando uma variável
cresce a outra cresce também, embora não proporcionalmente. Assim, a partir
da opinião dos entrevistados, colhida na matriz de correlação, faz-se a discussão
seguinte.

Analisando os resultados, constata-se que, neste estudo, as variáveis Gestão da
Tecnologia (r=0,68) e Inteligência Municipal (r=0,47) com p < 0,05 estão asso -
ciadas à variável e-Gov. A aderência desses dois fatores proporciona a produção
de métricas e indicadores, informação decisória-gerencial, conhecimento or-
ganizacional, estratégia organizacional e ações táticas (Inteligência Municipal). 

No tocante à Gestão da Tecnologia, esse fator favorece a criação de infraes-
trutura adequada e consistente, a integridade da informação, e o estabeleci-
mento de procedimentos tecnológicos e humanos desejáveis. Por sua vez, o

Tabela 3 Teste t de Student

Analisando
os resultados,
constata-se que, neste
estudo, as variáveis
Gestão da Tecnologia
e Inteligência
Municipal com p < 0,05
estão associadas
à variável e-Gov.

Tabela 4 Matriz de correlação entre as variáveis

Variável País Média Estatística

e-Gov

Inteligência Municipal

Liderança Estratégica

Gestão da Tecnologia

Processo de Mudança

Brasil 4,95 1,26 t (23) = -1,15
USA 5,64 0,86 p > 0,05
Brasil 5,48 0,88 t (23) = -2,48
USA 6,50 0,53 p < 0,05
Brasil 5,18 1,01 t (23) = -2,55
USA 6,38 0,48 p < 0,05
Brasil 5,20 1,42 t (23) = -0,71
USA 5,66 0,69 p > 0,05
Brasil 4,77 1,19 t (23) = -2,80
USA 6,30 0,42 p < 0,05

Desvio
Padrão

Matriz de Correlação
e-Gov

Inteligência Liderança Gestão da Processo de
Pearson Municipal Estratégica Tecnologia Mudança

e-Gov

Inteligência Municipal

Liderança Estratégica

Gestão da Tecnologia

Processo de Mudança

1

r = 0,47
p < 0,05
r = - 0,003
p > 0,05
r = 0,68
p < 0,05
r = 0,137
p > 0,05

r = 0,47
p < 0,05

1

r = 0,65
p < 0,05
r = 0,40
p < 0,05
r = 0,65
p < 0,05

r = - 0,003
p > 0,05
r = 0,65
p < 0,05

1

r = 0,22
p > 0,05
r = 0,87
p < 0,05

r = 0,68
p < 0,05
r = 0,40
p < 0,05
r = 0,22
p > 0,05

1

r = 0,36
p > 0,05

r = 0,13
p > 0,05
r = 0,65
p < 0,05
r = 0,87
p < 0,05

r = 0,36
p > 0,05

1
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resultado da análise da correlação, por um lado, da variável Liderança Estraté-
gica com e-Gov e, por outro, da variável Processo de Mudança com e-Gov,
rejeita a hipótese de que há associação entre essas duas combinações de fa-
tores.

O resultado da associação da Liderança Estratégica com e-Gov (r=-0,003 e
p > 0,05) aponta para uma dissociação entre essas duas variáveis. Presume-se
que isso aconteça porque o papel da Liderança Estratégica na implementação
de SGE se caracterize primariamente pela definição de objetivos e metas de de-
sempenho a serem atingidas e de requisitos de integração e padronização de
governança. Além disso, a elaboração de um projeto de sistema de governança
eletrônica tem caráter primordialmente técnico, e, inicialmente, a atuação da
Liderança Estratégica se detém na fixação das especificações que norteiam a
arquitetura da governança eletrônica que se deseja construir.

Avaliando a dissociação entre Processo de Mudança e e-Gov (r=0,13 e p >
0,05) pode-se intuir que isso se dá pelo fato de que o fator e-Gov, na configu-
ração que foi questionada nesta pesquisa, diz respeito aos aspectos que enfocam
o grau de performance da gestão pública, e o Processo de Mudança se atém à
execução, à implantação do projeto em si.

Verifica-se que a maior associação ocorre entre Liderança Estratégica e Pro-
cesso de Mudança (r=0,87 e p < 0,05). Entende-se que sem uma participação
efetiva e entusiástica da liderança, os processos de mudança poderão ser pre-
judicados, dado a fatores críticos, tais como o enfrentamento da cultura orga-
nizacional, jogos de poder, incertezas frente ao novo, além do fato de que
qualquer transformação em procedimentos organizacionais inexiste, sem a pré-
via anuência e forte influência da liderança.

Outro ponto que merece destaque é que o Processo de Mudança é um ciclo
de aprendizagem de novos papéis e relacionamentos funcionais. O forte envol-
vimento da alta gestão da cidade (Liderança Estratégica) promoverá uma maior
compreensão do valor e do papel do SGE, tanto para aumentar a performance
do servidor público no desempenho de suas funções, quanto para alargar a sa-
tisfação por parte da comunidade com a qualidade dos serviços que poderão
vir a ser prestados pela Prefeitura4.

Observa-se também que a conjunção dos fatores Inteligência Municipal com
Liderança Estratégica e Inteligência Municipal com Processo de Mudança re-
sulta em um r=0,65 e p < 0,05, inferindo-se que esses fatores contribuem posi-
tivamente na implementação de SGE.

Em seu processo decisório, o gestor público necessita de informação com
elevado grau de acurácia e clareza, para mitigar as ambiguidades e os equívocos.
Presume-se que a Inteligência Municipal é capaz de prover o conhecimento
que levará o gestor a conseguir desempenhar o seu papel com segurança e ín-
dices altos de acertos, mesmo frente a situações de complexidade e risco.

É importante dotar a cidade de capacidade de efetivamente usar o seu co-
nhecimento na tomada de decisão e nas transformações procedimentais que
serão implementadas, e de aprender com os resultados obtidos. Dessa maneira,

Verifica-se, neste
estudo, que a maior
associação ocorre entre
Liderança Estratégica
e Processo
de Mudança.
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compreende-se a razão dessa forte associação entre a Inteligência Municipal e
o Processo de Mudança. 

A junção de Inteligência Municipal com Gestão da Tecnologia produz uma
associação cujo resultado é r=0,40 e p < 0,05. Uma cidade gera dados o tempo
todo. Isso amplia a importância que a Gestão da Tecnologia tem como um fator
de sucesso para a governança eletrônica de uma cidade.

Dados são produzidos, muitos ficam armazenados de forma desconhecida
e fragmentada em escolas, hospitais, secretarias e outros órgãos em funciona-
mento no município. Uma das funções da Gestão da Tecnologia é coletar, tratar
e transformar os dados em informação útil ao discernimento de conjunturas,
para disponibilizar a informação aos gestores e à comunidade, qualificando a
transparência e a democracia municipal. 

De posse de informação íntegra e consistente, as limitações e implicações
dos cenários elencados habilitam o gestor a fazer escolhas de alternativas que
impliquem na maximização de resultados. Portanto, trata-se de uma associação
de grande significado para a implementação bem-sucedida de SGE.

Avaliando a correlação existente entre Processo de Mudança e Gestão da
Tecnologia encontrou-se r=0,36 e p > 0,05. A partir desse resultado enten de-se
essa dissociação entre as duas variáveis como decorrência temporal entre os
dois fatores. Primeiro, Gestão da Tecnologia faz parte da rotina da organização.
Segundo, Processo de Mudança ocorre somente quando alguma decisão/ação
é demandada e posta em prática.

Por último, o resultado obtido da junção de Gestão da Tecnologia com Li-
derança Estratégica (r=0,22 e p > 0,05) também rejeita essa associação. Estima-se
que essa dissociação da Gestão da Tecnologia com Liderança Estratégica não
sugere que sejam fatores conflitantes. Embora estatisticamente rejeitada, a jun-
ção desses fatores remete novamente ao fato de que esses são elementos que
compõem o dia a dia da gestão pública. A conexão dessa combinação acontece
de forma rotineira, ou sob a demanda estabelecida por alguma circunstância
onde esses fatores se fazem necessários e contribuem para soluções no decorrer
do processo de implementação de SGE.

Conclusões
Após analisar estatisticamente os dados coletados e interpretar os resultados

obtidos, as conclusões são as que se expõem de seguida. 
O modelo de negócio praticado no setor público brasileiro é regido por leis,

normas e padrões que, em muitas circunstâncias, inibem a instituição de metas
de desempenho e produtividade. Há de se levar em conta também que a forma
como a liderança de elevado nível hierárquico dos municípios é escolhida no
Brasil, não privilegia competências e qualificação pessoal/profissional para as-
sumir a responsabilidade de gerir um município. Então, compreende-se que os
resultados fornecem clara e vasta evidência de que os fatores testados podem
ser significativos para administrar com sucesso a introdução das inovações ne-
cessárias para implementar SGE.
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Retomando a pergunta-chave deste estudo – o modelo (MGEC) é capaz de
proporcionar aos gestores públicos os meios de implementar um projeto de
governança eletrônica com sucesso? – conclui-se que sim. As evidências obtidas
são claras e fortes para se julgar que a aplicabilidade do modelo aqui projetado
pode conduzir a resultados positivos na implementação de um projeto de SGE.

O MGEC mostrou ser uma ferramenta apta a detectar e medir os constructos
do modelo e propor alternativas que tornem o projeto bem-sucedido. Também
se qualifica como instrumento de detecção e controle de possíveis desvios e
monitoramento do progresso obtido.

Os indícios alcançados na pesquisa de campo assinalam que a utilização ade-
quada do MGEC como ferramenta gerencial produz os seguintes resultados:
• Habilita a identificação de problemas e oportunidades estratégicas inerentes

à inovação de processos e tecnologia na gestão pública;
• Amplia a probabilidade de sucesso na implementação de maneiras eficientes

de prestação de serviços comunitários, utilizando-se da tecnologia como
uma forma de melhorar a qualidade de gestão e satisfação dos cidadãos;

• Favorece a avaliação do desempenho do setor público;
• Propicia aumento nos acertos no processo decisório dos gestores públicos;
• Torna o ambiente mais propício à introdução de inovações nos processos,

técnicas e ferramentas gerenciais;
• Permite um melhor controle e avaliação da execução dos projetos;
• Expande a capacidade de previsão e prevenção de falhas e erros;
• Desenvolve a capacidade de planejamento, execução e controle de programas

e políticas públicas.

Notas
1. Os critérios de escolha utilizados no Brasil foram os mesmos dos EUA.
2. http://www.tncma.org.
3. Em função do tamanho da amostra, as ferramentas estatísticas estão limitadas a testes e

análises que são considerados robustos para lidar com esta limitação. Também por causa do ta-
manho da amostra, os resultados só podem ser generalizados com a devida atenção por parte
dos leitores.

4. Termo utilizado no Brasil para designar a Administração Municipal no poder.
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