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APRESENTA¢ëO  

Elaborado nos termos do Decreto nÜ 59.046/2013, o presente Parecer Anual integra o sistema de 
controle interno da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de S«o Paulo (SEC-SP) e 
apoia a elabora«o do Relat·rio Anual Conclusivo da Comiss«o de Avalia«o. O mesmo parecer 
tamb®m ser§ encaminhado para o Secret§rio da Pasta, o Departamento de Controle e Avalia«o da 
Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de S«o Paulo (DCA/SEFAZ) e o Tribunal de Contas 
do Estado de S«o Paulo (TCE-SP), sendo principalmente desenvolvido a partir da an§lise e 
cotejamento dos seguintes subs²dios: 

a.  Parecer T®cnico da Unidade Gestora (UGE): fonte priorit§ria de informa»es desta an§lise; 
b. Relat·rio Anual de Presta«o de Contas das Organiza»es Sociais de Cultura (OSs) e anexos, 
sobretudo quadro-resumo; 
c. Pareceres Anuais da Unidade de Monitoramento (PA UM) dos exerc²cios anteriores, bem como 
informa»es provenientes das reuni»es, das visitas t®cnicas realizadas e das solicita»es por e-mail 
feitas ¨s OSs e/ou UGEs; 
d. Planilha do ĉndice de Transpar°ncia (IT) aferido nos Sites dos Objetos Contratuais periodicamente; 
e. Documento: ñPol²tica Cultural da Secretaria da Cultura do Estado de S«o Pauloò, refer°ncia 
norteadora da defini«o e avalia«o dos resultados final²sticos, dispon²vel no Portal da Transpar°ncia 
na Cultura. 

Tal como nos exerc²cios anteriores, a Unidade de Monitoramento se empenhou na realiza«o de 
cuidadoso exame da execu«o contratual do exerc²cio de 2020, no que diz respeito aos aspectos de 
Efic§cia e Efetividade; Conformidade e Transpar°ncia e Efici°ncia/ Economicidade. Esses itens est«o 
distribu²dos este ano da seguinte maneira: 

I) Efic§cia e Efetividade da execu«o dos planos de trabalho: a - Cumprimento geral do plano de 
trabalho; b - Principais resultados final²sticos alcanados; c - Execu«o orament§ria; d - Cobertura 
territorial atingida no estado de S«o Paulo com as a»es do contrato de gest«o in loco; e - atua«o em 
rede pelas OSs parceiras. 

II) Efici°ncia/ Economicidade no uso dos recursos p¼blicos: a - An§lise de gastos com RH das OSs e 
das parcerias entre as organiza»es sociais parceiras; b -RH no conjunto dos contratos de gest«o em 
2020; c - Comparativo de gastos com recursos humanos entre organiza»es sociais e Estado;  

III) Conformidade e Transpar°ncia da execu«o contratual: a - Cumprimento de obriga»es contratuais 
e atendimento ¨ legisla«o vigente; b - Transpar°ncia aferida nos sites dos objetos contratuais; c - Visitas 
t®cnicas; 

IV) Pend°ncias quanto ao PA UM de 2019;  
V) Opini«o, quanto ¨ execu«o contratual em 2020, seguida da objetiva«o dos crit®rios que a 

embasaram. 

Importante destacar que todos os c§lculos presentes no PA UM, comparativos entre as realiza»es de 
2020 e 2019 e entre o previsto e o realizado no exerc²cio, foram efetuados pela UM a partir das fontes 
citadas, sendo utilizada divis«o simples. No resultado, os valores abaixo de 100% representam 
execu«o inferior ¨ do ano anterior ou inferior ¨ meta prevista, enquanto valores acima de 100% indicam 
execu«o superior ¨ do ano anterior ou superior ¨ realiza«o prevista. 

O Parecer T®cnico da UM tem car§ter distinto, mas complementar, ̈ avalia«o do Parecer T®cnico da 
UGE. O Parecer Anual da UM est§ focado no resultado de cada parceria de OS com a SEC-SP, a fim 
de apresentar uma an§lise equ©nime entre os diferentes parceiros, parametrizando indicadores 
comuns aos 25 contratos de gest«o vigentes em 2020. Dessa forma, ® poss²vel auferir macro dados e 
indicadores do modelo de gest«o. 

Eventuais solicita»es de esclarecimentos ou complemento documental, bem como as recomenda»es 
decorrentes das verifica»es feitas, est«o distribu²das ao longo do Parecer. As respostas ¨s solicita»es 
e eventuais complementos dever«o ser apresentados pela OS no pr·ximo relat·rio peri·dico ap·s o 
recebimento deste parecer. D¼vidas poder«o ser esclarecidas pelo e-mail: 
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monitoramento.cultura@sp.gov.br. Por meio desse mesmo e-mail, a OS poder§, em caso de interesse, 
enviar sugest»es, cr²ticas e outras informa»es que julgar necess§rias.  

Al®m do envio aos ·rg«os de controle, ¨ UGE e aos conselhos e diretores da entidade parceira, este 
parecer tamb®m ser§ publicado no Portal da Transpar°ncia na Cultura 
(www.transparenciacultura.sp.gov.br). 

CONTEXTO GERAL  

No in²cio de 2020, a atriz Regina Duarte assumiu como quarta nova secret§ria da fragilizada Secretaria 
Especial de Cultura, §rea que ap·s perder o status de minist®rio foi alocada no Minist®rio da Cidadania 
e depois migrada para o do Turismo.  Neste mesmo per²odo, os notici§rios comeavam a divulgar a 
informa«o de 80 mil casos do novo coronav²rus na China.  

Em maro, j§ com a consci°ncia de que a COVID-19 havia se espalhado no mundo todo, o Governo 
do estado de S«o Paulo criou o centro de conting°ncia de sa¼de para enfrentamento do novo 
coronav²rus, estabelecendo o chamado Plano S«o Paulo. 

O estado de calamidade p¼blica foi reconhecido pelo Decreto Legislativo nÜ 2.493, de30 de maro de 
2020, e pelo Decreto Estadual nÜ 64.879, de 20 de maro de 2020, sendo que o governo estadual 
instituiu a medida de quarentena e o Plano S«o Paulo por meio do Decreto nÜ 64.881, de 22 de maro 
de 2020. Faseado a partir de fatores como taxa de ocupa«o de leitos em UTI, n¼mero de casos, 
n¼mero de interna»es e n¼mero de ·bitos, o Plano definiu restri«o total ou parcial de atividades, com 
medidas para conten«o do cont§gio, a depender da fase, o que n«o poderia deixar de gerar grandes 
impactos para todos os setores da sociedade, incluindo o setor cultural e de economia criativa.  

A diretriz do Estado, na segunda quinzena de maro, foi pela suspens«o das atividades presenciais de 
setores considerados n«o essenciais, segundo o decreto e, portanto, os equipamentos culturais tiveram 
que permanecer fechados. No contexto de pandemia, n«o seria mesmo poss²vel manter abertos os 
cinemas, museus, teatros, salas de espet§culos, bibliotecas e centros culturais, nem dar continuidade 
aos concertos de m¼sica, ¨s aulas presenciais de teatro, dana, circo entre outras. As artes, a cultura 
e toda a cadeia produtiva foram bastante afetadas economicamente com o isolamento social, pois tidas 
entre as primeiras a serem interrompidas e as ¼ltimas a poderem retornar. Assim, havia larga 
expectativa de suporte governamental das tr°s esferas ao setor, como passou a ocorrer mundo afora. 
Segundo a Pesquisa de percep«o dos impactos da COVID-19 nos setores cultural e criativo do 
Brasil,48,8% dos agentes culturais perderam 100% de receita entre maio e julho de 2020, sendo os 
profissionais mais afetados os que trabalham com circo (77%), casas de espet§culo (73%) e teatro 
(70%).1 

Diante do cen§rio pand°mico mundial e brasileiro, a medida de quarentena tomou propor»es muito 
superiores a 40 dias. O governo federal desqualificou desde o in²cio a gravidade da pandemia, n«o 
apresentando diretrizes claras para a interrup«o da espiral de contamina«o da COVID-19, al®m de 
n«o adotar medidas centrais orientadas ao distanciamento social, promovendo em diversas ocasi»es 
justamente o contr§rio, com aglomera»es e desdenho dos estados e munic²pios que adotavam, cada 
um ¨ sua maneira, mecanismos para conter o avano da pandemia. Como resultado, houve, 
infelizmente, uma completa falta de sincronia e coes«o entre o discurso nacional e as a»es adotadas 
em ©mbito local. 

Assim, apesar do esforo do Estado na difus«o de um Plano claro com fases a serem adotadas, n«o 
foi poss²vel unificar a opini«o p¼blica e gerar na sociedade a credibilidade necess§ria para manter o 
isolamento e o fechamento dos setores em cada etapa. Sendo a COVID-19 uma doena de f§cil 
contamina«o, a aus°ncia de medidas nacionais num pa²s de dimens»es continentais como o Brasil 
refletiu nos atuais recordes de n¼mero de novos casos de infec«o e dos ·bitos pela COVID-19. Neste 
momento, maro de 2021, quando completou um ano do in²cio da pandemia, o Brasil se tornou o pa²s 

 
1 O levantamento foi coordenado pelos pesquisadores Pedro Affonso, Andr® Lira e Rodrigo Amaral, com apoio da Unesco (Organiza«o das 
Na»es Unidas para a Educa«o, a Ci°ncia e a Cultura), da USP (Universidade de S«o Paulo), do Sesc e do F·rum Nacional de Secret§rios e 
Dirigentes Estaduais de Cultura. Brasil, 2020. Dispon²vel em: 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375069?posInSet=13&queryId=341e9048-f941-45cf-8445-efdb43251ed0 

mailto:monitoramento.cultura@sp.gov.br
https://word-edit.officeapps.live.com/we/www.transparenciacultura.sp.gov.br
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com o segundo maior n¼mero de casos e mortes, s· perdendo para os Estados Unidos, embora o pa²s 
norte-americano esteja num ritmo acelerado de vacina«o, o que n«o est§ acontecendo no Brasil. 

Em junho de 2020, foi publicado o Relat·rio sobre os impactos econ¹micos da COVID-19 na Economia 
Criativa, elaborado pela FGV Projetos, em parceria com o SEBRAE e a Secretaria de Cultura e 
Economia Criativa de S«o Paulo. De acordo com o estudo, o setor sofreu um grande impacto em 2020, 
indicando queda abrupta de 88% do faturamento para os trabalhadores, organiza»es e micro e 
pequenas empresas. O impacto econ¹mico teve como consequ°ncia demiss»es, suspens«o dos 
contratos de trabalho, redu«o de sal§rio com complemento do seguro-desemprego e redu«o de 
jornadas2. O estudo n«o conseguiu projetar o fim da pandemia, que ainda persiste gravemente no Brasil 
no ano de 2021, mas aponta que a rea«o do setor criativo tende a ser lenta e necessitar§ de um 
esforo ainda maior de aportes governamentais de diversas naturezas para conseguir se recuperar, 
estabilizar e voltar a crescer. 

£ nesse cen§rio de pandemia e impactos no setor cultural e criativo, que o Parecer T®cnico da UM de 
2021 referente ao ano de 2020 est§ inserido. No PA UM de 2020 referente ao ano de 2019, elaborado 
entre maro e maio do ano passado, j§ cientes do contexto, apresentamos a realidade econ¹mica em 
que a §rea cultural e criativa, no que toca ao setor p¼blico, havia sido lanada. O ano comeou com 
um novo contingenciamento dando sequ°ncia ¨ s®rie hist·rica de redu»es orament§rias vividas pela 
Pasta nos ¼ltimos anos. A previs«o de uma redu«o da ordem de 11% na Lei Orament§ria Anual (LOA) 
foi complementada em abril de 2020, quando o Decreto nÜ64.936 de 13 de abril de 2020, disp¹s para 
todo o estado medidas imediatas de redu«o de despesas no contexto da pandemia da COVID-19. 
Coube ¨ SEC a redu«o de todas as despesas de custeio num total de R$ 69 milh»es, incluindo a 
redu«o de 14% sobre os recursos destinados aos contratos de gest«o, que teve de ser absorvida 
integralmente entre abril e junho de 2020, em decorr°ncia da crise financeira que passou a acompanhar 
a crise sanit§ria.  

O corte significou uma redu«o da ordem de 50% nos repasses mensais ¨s OSs de Cultura no per²odo 
citado. A forma de assimila«o foi o uso das Medidas Provis·rias nÜ 927/2020 e 936/2020, editadas 
pela Uni«o, representando redu»es de jornada associadas a diminui»es salariais, ou suspens»es de 
contrato vinculadas a susta»es de pagamento. O impacto em termos de recursos humanos foi de 95% 
da m«o de obra alocada nas OSs, com rela«o ¨ redu«o de jornada ou suspens«o contratual.  Em 
2020, houve um total de 433 demiss»es no conjunto de contratos de gest«o. Retomamos que desde a 
crise de 2015, as redu»es nos repasses j§ v°m enxugando os quadros de pessoal e levando boa parte 
das OSs a alocar como ña»es condicionadasò, ¨ capta«o adicional ou otimiza«o dos recursos, a 
maior parte das a»es final²sticas de seus contratos, servindo o repasse ¨ cobertura de custos fixos 
que s«o primordialmente m«o de obra. 

A portas fechadas, os objetos culturais com equipes bastante reduzidas tiveram durante o ano de 2020 
um duplo trabalho: por um lado desenvolver protocolos para a retomada, considerando as diretrizes da 
OMS, a colabora«o das UGEs e a experi°ncia de equipamentos de cultura no mundo todo, mas sem 
a clareza sobre o momento exato em que as atividades voltariam presencialmente a acontecer. H§ que 
se considerar que s«o os objetos p¼blicos quem devem dar o norte de retomada para toda a sociedade 
em termos de prazos e protocolos, o que envolve grande responsabilidade e seriedade nas defini»es 
a serem adotadas. E por outro lado, a necessidade de reinventar suas a»es, que passaram a ser 
virtuais em detrimento do presencial. A situa«o de incerteza durou o ano todo, impactando nas 
decis»es sobre os planos de trabalho e tamb®m sobre as possibilidades de capta«o de recursos por 
meio de bilheterias, cess»es de espao, editais e leis de incentivo. Com a redu«o dos repasses do 
Estado e sem as receitas provenientes de patrocinadores e essas fontes, a manuten«o do m²nimo tem 
sido colocada em risco. 

Fundamental dizer que a situa«o de distanciamento social trouxe ¨s pessoas uma demanda 
gigantesca por arte e cultura, acess²veis no ambiente de confinamento. Isolados em casa, o acesso a 
shows virtuais, a peas de teatro gravadas, lives e aulas de m¼sica, filmes, livros digitais entre outros 

 
2 Relat·rio sobre os impactos econ¹micos da COVID-19: Economia Criativa, FGV, Junho de 2020. Dispon²vel em:  
https://fgvprojetos.fgv.br/sites/fgvprojetos.fgv.br/files/economiacriativa_formatacaosite.pdf 
 

https://fgvprojetos.fgv.br/sites/fgvprojetos.fgv.br/files/economiacriativa_formatacaosite.pdf
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t°m ajudado os cidad«os em toda parte na manuten«o da condi«o de isolamento, como forma de 
aplacar toda sorte de sofrimento, auxiliando na sa¼de mental individual e no equil²brio social como um 
todo. Apesar das inova»es do setor e das cria»es em m¼ltiplas plataformas, ® crescente o 
desemprego e o abandono de trabalhadores das §reas mais tradicionais da cultura (teatro, espet§culos, 
shows, cursos etc.), que partiram em busca de outros trabalhos, sobretudo considerando a falta de 
apoio federal, e at® mesmo da suspens«o de recursos do Programa Nacional de Apoio ¨ Cultura 
(Pronac). 

Al®m disso, temos vivido tempos de constantes ataques ¨ liberdade de cria«o e express«o, com risco 
de retorno da censura aos setores culturais. Vimos um crescente movimento que tem elegido a cultura 
como inimiga, em conjunto com a educa«o, as ci°ncias, as artes, as universidades p¼blicas e os temas 
relativos ¨s diversidades e aos direitos humanos. Manter e ampliar as a»es culturais da SEC passa a 
ser um compromisso com o desenvolvimento econ¹mico e criativo do estado de S«o Paulo, mas no 
aspecto simb·lico, tamb®m representa resist°ncia e alternativas poss²veis para o enfrentamento das 
dificuldades que a pandemia e a crise econ¹mica, pol²tica e social t°m imposto.  

A disponibiliza«o de acesso ¨ arte e ¨ cultura por meio digital tem sido mais uma mudana disruptiva 
dos tempos atuais, acelerada com a pandemia. Certamente a oferta cultural online n«o retroagir§, 
mesmo com o fim do isolamento. Nesse sentido, iniciativas como a plataforma #Cultura em Casa, a 
transmiss«o de concertos da Osesp, a disponibiliza«o de cursos abertos da SP Escola de Teatro em 
redes sociais, as exposi»es virtuais dos Museus, a amplia«o de Oficinas Culturais digitais, as 
apresenta»es online de espet§culos da S«o Paulo Companhia de Dana dentro de museus com 
m¼sicos de c©mara, numa clara mescla de linguagens, s«o a»es que n«o deixar«o de ter relev©ncia 
quando as atividades presenciais voltarem a ter lugar. Mas essas mudanas talvez n«o tenham sido 
expressas claramente ao longo do ano nos planos de trabalho das organiza»es sociais, uma vez que 
estas est«o inseridas num processo profundo de transforma«o. A incerteza de 2020, conforme dito, 
gerou oscila«o entre planejar o retorno f²sico futuro e mudar a entrega presente para o digital. No 
©mbito da Pasta, entre as §reas t®cnicas, passou-se tamb®m ¨s discuss»es acerca da homogeneidade 
das entregas virtuais, sobre a necessidade de desenvolver vocabul§rio comum, com conceitos e 
defini»es para p¼blico virtual participante, visualiza«o, a»es online, downloads, entre outros.  

Nesse sentido, o Decreto nÜ 64.936/2020, supracitado, disp¹s sobre o contingenciamento imediato das 
despesas nos meses de abril, maio e junho de 2020, e previu em seu artigo 4Ü que: 

ños contratos de gest«o de que trata a Lei Complementar nÁ 846, de 4 de junho de 
1998, dever«o ser reavaliados e aditados, de modo a preservar as atividades 
imprescind²veis ¨ manuten«o do equipamento gerido ou do programa objeto do 
contrato de gest«o.  
Ä 1Ü - A reavalia«o a que alude o ñcaputò deste artigo dever§:  
1. observar as caracter²sticas do equipamento ou programa objeto do contrato de 
gest«o;  
2. reduzir, proporcionalmente ¨ diminui«o das atividades desenvolvidas, o valor de 
repasse do Poder P¼blico ¨ organiza«o social. 

Importante destacar que a tempestividade entre redu«o de recurso e de atividades ® bastante 
complexa no conjunto dos contratos de gest«o da §rea da cultura, pois os planos de trabalho, as 
contrata»es, programa»es e atividades s«o pensadas com anteced°ncia e junto com uma pol²tica 
cultural definida (forma«o, difus«o, leitura e museus). O esforo de alterar os formatos, prazos, 
agendas das atividades e a mensura«o dos resultados s«o impactados muitas vezes pela 
infraestrutura da pr·pria OS e pela fora de trabalho dispon²vel para essas adapta»es. N«o se trata 
apenas de alterar o formato de presencial para o virtual, mas pensar em produ«o e forma«o cultural, 
forma«o de p¼blicos e difus«o em outros formatos que demandam recursos humanos com saberes e 
t®cnicas especializados, ampliar a infraestrutura tecnol·gica e de comunica«o, atender a 
conformidade legal de direitos autorais virtuais etc. Mais uma vez ® imprescind²vel apontar que tudo 
isso ocorreu em meio ¨ redu«o ou suspens«o da carga hor§ria dos funcion§rios das organiza»es 
sociais.   
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Ainda na esfera t®cnica, 2020 foi marcado pela migra«o do trabalho presencial na sede da Secretaria 
para o regime de teletrabalho, por meio da Resolu«o SC nÜ 13, de 20 de maro de 2021. No final de 
maro, parte da fora de trabalho da SEC foi colocada em f®rias, atendendo a diretriz do Governo e 
numa expectativa de que a quarentena n«o duraria muito tempo. Em paralelo, a SEC passou a lidar 
com as quest»es de acesso remoto que antes era pouqu²ssimo utilizado, e com as dificuldades de 
ainda possuir um enorme n¼mero de processos administrativos f²sicos. Outros problemas surgiram 
como a falta de infraestrutura de diversos servidores para o trabalho em casa, al®m de uma necess§ria, 
mais nunca completa, adapta«o do trabalho ¨ rotina dom®stica, que passou a envolver a presena 
das fam²lias, muitas vezes com acompanhamento de crianas em aulas online, entre outras frentes, 
como compra e preparo de alimentos, organiza«o e limpeza dos espaos de conv²vio etc. N«o 
podemos deixar de considerar o aspecto emocional, num contexto de constantes not²cias de doena e 
morte que certamente n«o pouparam os funcion§rios da Secretaria. 

Diante da situa«o de crise no setor cultural, a mobiliza«o pol²tica de artistas e profissionais do meio 
levou ¨ publica«o em 29 de junho de 2020 da Lei federal nÜ 14.017, de 29 de junho de 2020, conhecida 
como a Lei Aldir Blanc. A lei destinou recursos acumulados no Fundo Nacional de Cultura, portanto, de 
direito do setor, aos trabalhadores, espaos e institui»es por meio de subs²dio direto, de pr°mios e de 
editais. Dos R$3 bilh»es previstos, R$ 264 milh»es foram destinados para o Estado de S«o Paulo e R$ 
302 milh»es para seus 645 munic²pios. Mesmo significando um alento ¨ classe, a execu«o do recurso 
pelos entes foi um grande desafio.  

No caso do estado de S«o Paulo, os empecilhos comearam pela aus°ncia de um cadastro estadual 
da Cultura atualizado, que trouxesse clareza sobre quem s«o os trabalhadores do setor e respondesse 
¨s condicionalidades da Lei e do decreto que a regulamentou, o Decreto federal nÜ 10.464, de 17 de 
agosto de2020. Para tanto, teve de ser contratada a Companhia de Processamento de Dados do 
Estado de S«o Paulo (Prodesp), que desenvolveu o sistema Dados Culturais SP, considerando como 
legado  ̈continuidade dos cadastros ap·s o t®rmino da LAB. As restri»es para acesso ao benef²cio 
trazidas na lei e em seu regulamento exigiram da SEC diversas parcerias para cruzamento de bancos 
de dados, a fim de garantir segurana sobre o direito de acesso ¨ renda emergencial da cultura. Sob o 
aspecto dos pr°mios e editais, houve a l¼cida escolha por uma nova edi«o do ProAC, o ProAC LAB 
Expresso, a«o em que a SEC j§ detinha experi°ncia e que representou a maior execu«o de recursos 
do Programa na hist·ria da Secretaria.  

Importante destacar que n«o houve amplia«o do quadro j§ diminuto da Pasta em 2020. A execu«o 
da lei federal ensejou envolvimento de servidores de todas as §reas, de muse·logos a advogados, de 
especialistas em educa«o a t®cnicos com expertise em dana. O segundo semestre do ano de 2020, 
portanto, foi palco de trabalho dobrado, uma vez que o acompanhamento dos contratos de gest«o pelas 
unidades da Pasta n«o deixou de ser realizado, apesar da execu«o da Lei Aldir Blanc. O esforo e 
trabalho em equipe teve como foco a percep«o sens²vel de cada colaborador da import©ncia de fazer 
os recursos chegarem aos que dele mais precisavam na situa«o emergencial decorrente da pandemia. 

Os desafios de 2020 com as a»es culturais realizadas por meio de contratos de gest«o, de fomento e 
a operacionaliza«o em tempo recorde da Lei Aldir Blanc colocaram uma quest«o sens²vel ¨ gest«o 
p¼blica. Quando se prop»e reduzir a m§quina p¼blica ® importante esclarecer que se reduz tamb®m a 
presta«o de servios ¨ sociedade. No caso da Cultura, a limita«o dos recursos humanos significou o 
aumento significativo de trabalho e de tarefa aos servidores p¼blicos, em prazos que desafiaram a 
capacidade t®cnica e humana de monitorar, avaliar, publicizar e corrigir as a»es, pari passu, e ainda 
prestar contas com a mesma capacidade de anos anteriores. Mesmo funcion§rios de carreiras 
profissionalizadas para coordenar os programas t°m disputado seu tempo com outras atividades que 
precisam ser feitas e para as quais faltam funcion§rios. A gest«o p¼blica precisa enfrentar o paradoxo 
da opini«o p¼blica que reclama por servios melhores e mais profissionais na burocracia ao mesmo 
tempo que avalia um inchao no Estado, propondo a defesa dos direitos de um Estado eficiente, eficaz 
e dispon²vel para a sociedade. Para isso ® importante o registro mais transparente, com informa»es 
detalhadas e abrangentes sobre as transforma»es no setor p¼blico e das a»es realizadas de forma 
direta e por meio de parcerias. 

Com rela«o ¨ Unidade de Monitoramento, o ano de 2020 n«o trouxe significativa mudana no quadro 
de RH. Mesmo sem altera«o em seu decreto, diante do contexto at²pico, a §rea assumiu a execu«o 
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do pagamento da renda emergencial ao trabalhador do setor cultural e criativo, prevista no inciso I do 
artigo 2Ü da LAB. Al®m disso, continuou a dar suporte ¨s §reas t®cnicas e a Comiss«o de Avalia«o dos 
contratos de gest«o. Para o segundo semestre, estava prevista a realiza«o de visitas t®cnicas para o 
monitoramento dos processos de compras e contrata»es de servio e de pessoal, conforme a §rea 
realiza a cada dois anos. Com o teletrabalho, houve em outubro a decis«o de realizar, nos sites das 
organiza»es sociais, verifica«o da documenta«o existente, sele«o amostral dos processos e 
solicita«o por e-mail dos documentos vinculados. Houve por parte das entidades o envio documental, 
seguida de complementos por novos pedidos da UM. A an§lise n«o p¹de ser finalizada at® a entrega 
dos relat·rios anuais, de modo que a devolutiva das OSs sobre esse trabalho ser§ realizada na pr·xima 
presta«o de contas peri·dica. Os relat·rios de visita ter«o lugar no Portal da Transpar°ncia na Cultura, 
onde a UM realiza a extrovers«o da documenta«o de acompanhamento das parcerias. 

Sobre transpar°ncia, houve nos primeiros meses do ano de 2020 uma a«o do TCE-SP para avalia«o 
dos sites das OSs. Foram detectadas melhorias num trabalho com bastante conson©ncia ao ĉndice de 
Transpar°ncia (IT), aferido pela UM e que, depois de um percurso de cinco anos, trouxe neste algumas 
evolu»es para tornar-se mais assertivo e para adaptar-se ¨ mudana quanto ¨s demandas sociais por 
transpar°ncia e dados abertos. Um ponto sens²vel sobre isso tem sido a exig°ncia de publica«o 
mensal de informa»es sobre recursos humanos, considerando nomes, cargos e sal§rios de todos os 
colaboradores das OSs, conforme vem sendo exigido pelos ·rg«os de controle h§ alguns anos, mas 
que encontra resist°ncia por parte das entidades parceiras.  

Sobre este ponto j§ foram enviados ¨s OSs o Of²cio Circular nÜ 519/2019, informando sobre: o Decreto 
nÜ 64.056/2018, o Parecer Administrativo da Procuradoria Geral do Estado de S«o Paulo (PGE-SP) nÜ 
41/2019, o Comunicado do TCE-SPSDG nÜ 16/2018 e nÜ 19/2018, e a Informa«o nÜ 939.398/2019 da 
Subsecretaria de Parcerias e Inova»es da Secretaria de Governo. Houve ainda encaminhamento em 
2020 do Comunicado da PGE-SP nÜ 72/2020, em que se afirma o entendimento de que a transpar°ncia 
desta informa«o n«o fere a Lei Geral de Prote«o de Dados (LGPD) nÜ 13.709, de 14 de agosto de 
2018, e o Comunicado do TCE-SPSDG nÜ 49/2020, que reiterou o desatendimento ¨ legisla«o de 
transpar°ncia e determina»es do ·rg«o por parte das entidades do terceiro setor. Recordamos que os 
sal§rios nas OS, al®m dos processos de compras e contrata»es de servios, s«o, desde a A«o de 
Inconstitucionalidade nÜ 1.923/2015, um ponto de aten«o do modelo de contratualiza«o por resultado, 
raz«o pela qual a publica«o da referida documenta«o foi escolhida mais uma vez como crit®rio de 
pontua«o do PA UM deste exerc²cio.  

Ainda sobre transpar°ncia, a UM publicou em 2020 os seguintes documentos no Portal da 
Transpar°ncia na Cultura:1)Boletim UM nÜ 14: Recursos Humanos da Cultura no Estado de S«o Paulo, 
com dados da s®rie hist·rica de recursos humanos na SEC: 2004 at® 2018; 2) Boletim UM nÜ 15:S®ries 
Hist·ricas da Cultura no Estado de SP: Contratos de Gest«o de 2004 a 2018; 3) Boletim UM nÜ 16:A»es 
de Acessibilidade na Cultura: Boas Pr§ticas das Organiza»es Sociais; e 4) Boletim nÜ 17:Oramento 
da Cultura no Territ·rio Paulista ï 2018. Al®m disso, tamb®m foram publicadas as seguintes pesquisas 
realizadas pela Funda«o Get¼lio Vargas e o Sebrae, em parceria com a SEC e as OSs da Cultura: 1) 
1Ü Estudo de Impacto Econ¹mico do Festival de Inverno de Campos do Jord«o, em virtude da 
comemora«o da 50Û edi«o do Festival em 2019; 2) Estudo de Impacto Econ¹mico do Revelando SP, 
desenvolvido durante a 22Û edi«o do evento em 2019; 3) Estudo de Impacto Econ¹mico do SP 
Gastronomia, realizado durante a 1Û edi«o do evento em 2019; e 4) Pesquisa de Conjuntura do setor 
de Economia Criativa: efeitos da crise da Covid-19, que buscou compreender os impactos da crise 
econ¹mica e social, geradas pela pandemia, no setor cultural e criativo do Brasil. Essas pesquisas s«o 
importantes e precisam continuar a ser estimuladas a fim de dar luz ao que vem sendo feito, al®m de 
serem essenciais para balizar a»es futuras da Pasta.  

Apesar deste esforo de pesquisa, ainda consideramos necess§ria a realiza«o, por parte do poder 
p¼blico, de pesquisa sobre sal§rios no ©mbito cultural. A ¼ltima altera«o do Decreto nÜ 43.493, de 29 
de setembro de1998, trouxe a obriga«o de que os sal§rios praticados nas OSs que mant®m contrato 
de gest«o vigente com o poder p¼blico atendam ¨ m®dia salarial do mercado. Fatores como poucos 
recursos para pesquisa e dificuldade com rela«o ¨s defini»es de mercado cultural n«o permitiram at® 
o presente momento a realiza«o de pesquisa desta envergadura pela Pasta. As organiza»es sociais 
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t°m anualmente contratado ou se utilizado de pesquisas que nem sempre s«o espec²ficas do setor para 
responder a esta demanda posta pela SEC.  

Al®m disso, a cada nova convoca«o p¼blica, a SEC solicita dos proponentes a pesquisa salarial que 
baliza a proposta de RH em termos orament§rios. No entanto, h§ que se considerar tanto a 
inexist°ncia de pesquisa consistente feita em larga escala no setor cultural para as quest»es de 
recursos humanos, quanto que o setor cultural conta com diversas exce»es, como as remunera»es 
de maestros ou grandes curadores, ou como de bailarinos e m¼sicos de excel°ncia, cuja compara«o 
ideal precisaria ser feita com quadros internacionais, uma vez que boa parte dos objetos culturais 
p¼blicos do Estado de S«o Paulo representam a m§xima excel°ncia alcanada em ©mbito nacional, 
dificultando comparativos salariais. Diante desse cen§rio, considera-se que seria um ganho expressivo 
para a SEC, e para o setor cultural como um todo, a contrata«o pela Pasta de pesquisa ampla sobre 
os trabalhadores da §rea cultural e economia criativa. 

No que se refere ao Monitoramento dos contratos de gest«o, o contexto da pandemia inviabilizou 
tratativas para continuidade dos ajustes e manuten«o do Sistema de Monitoramento e Avalia«o 
(SMAC), que se manteve inoperante em 2020. A falta de um sistema informatizado de monitoramento 
tem implicado na qualidade do acompanhamento pari passu dos contratos de gest«o e na gera«o de 
informa«o, r§pida, integrada e atualizada, j§ que atualmente esse acompanhamento ainda ® realizado 
de forma anal·gica, a partir de documentos f²sicos ou digitais, sobretudo em planilhas e arquivos 
convertidos em pdf. £ fato que isso reduz a produtividade tanto de quem produz e alimenta os dados, 
nas organiza»es sociais, quanto de quem os analisa, nas equipes t®cnicas da SEC e a Comiss«o de 
Avalia«o dos Contratos de Gest«o; al®m de aumentar as possibilidades de erro nesse processo. 
Apesar da sinaliza«o positiva do Gabinete, a necessidade de priorizar o cadastro cultural para 
atendimento emergencial ¨ Lei Aldir Blanc, impediu a concretiza«o desta a«o ao longo do ano. 

Desde 2019, a UM organizou em formato online a Planilha da Matriz Parametrizada de A»es Culturais, 
que traduz o plano de trabalho dos Contratos, e as OSs informam mensalmente os dados preliminares 
das a»es desenvolvidas e do p¼blico alcanado. Trata-se de informa»es, ainda que preliminares, 
importantes para o monitoramento da SEC. Em 2020, a UM elaborou tamb®m junto com as UGEs e as 
OSs, o Plano Orament§rio online, com o mesmo objetivo de tornar as informa»es caras do contrato 
de gest«o mais acess²veis ¨ Pasta, com vistas a agilizar e equalizar a presta«o de contas das OSs. 
Ainda em um per²odo de testes, esperamos que em 2021 ela seja amplamente utilizada. 

Um ponto de verifica«o para a SEC ® a cobrana de Imposto sobre Servios de Qualquer Natureza 
(ISS), pela Prefeitura de S«o Paulo ¨s OSs com sede e/ou equipamentos culturais na cidade. At® 2015, 
OSs de Cultura estavam isentas, com base na Lei nÜ 16.127/2015. No ano seguinte, ocorreu mudana 
na al²quota, a partir da Lei Municipal Complementar nÜ 157/2016. Em 2017, pela Lei Municipal nÜ 
16.757/2017, a isen«o passa a ser aplicada apenas sobre 60% dos recursos repassados pelo Poder 
P¼blico, de forma que a base remanescente de 40% deve ser tributada. Importa mencionar que n«o 
houve at® o momento pagamento do tributo por nenhuma das parceiras da SEC e que elas v°m 
recorrendo ¨s inst©ncias jur²dicas cab²veis na medida em que v«o sendo notificadas pela prefeitura. 
Registramos novamente que a Associa«o Pr· Dana (APD), gestora da S«o Paulo Companhia de 
Dana (SPCD), foi reconhecida pela prefeitura de S«o Paulo como isentado tributo, n«o restando 
d²vidas ou passivos tribut§rios de outros exerc²cios. Considerando o esforo que a UM empreendeu 
juntamente com as OS sem 2019 e comeo de 2020 em justificar o n«o recolhimento, uma vez que se 
trata do recurso p¼blico alocado nas OSs, longa manus do Estado para realiza«o da pol²tica p¼blica, 
o assunto segue em discuss«o entre os Governos do estado e do munic²pio de S«o Paulo, ambos 
conhecedores de que o impacto que representaria o recolhimento de ISS para a Pasta ® 
incomensur§vel. 

Importante dizer que o PA UM de 2021 referente a 2020 traz os mesmos itens de an§lise do PA UM de 
2020 referente ao ano de 2019, mas acrescenta an§lise das a»es virtuais, que ganharam enorme 
relev©ncia no contexto de pandemia. Tamb®m se destacam as parcerias entre as organiza»es sociais, 
assunto que j§ era importante, mas tornou-se fundamental nas circunst©ncias atuais, haja vista a 
difus«o da maioria das atividades na plataforma #Cultura em Casa, institu²da como Programa da SEC, 
por meio da Resolu«o SC-15, de 28 de abril de 2020, com o objetivo de ampliar o acesso do cidad«o 
aos conte¼dos culturais e art²sticos produzidos por institui»es culturais vinculadas ao Governo do 
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estado, por institui»es privadas e por artistas e produtores culturais independentes. O quadro de 
pontua«o ao final do parecer trouxe modifica»es levando em conta esses assuntos, bem como as 
impossibilidades de realiza«o de a»es presenciais, a dificuldade de capta«o na situa«o at²pica de 
2020, entre outras. 

Por fim, no momento em que elaboramos este PA UM residem ainda a incerteza sobre um retorno mais 
duradouro das a»es culturais presenciais em nosso Estado e uma afli«o maior na sociedade, 
bastante abalada depois de mais de um ano do in²cio da pandemia no pa²s. Houve entre o fim de 2020 
e o in²cio de 2021 reaberturas e fechamentos diversos dos equipamentos e programas culturais, 
sempre de acordo com as fases definidas pelo Plano SP. Os ganhos com rela«o ao desenvolvimento 
de a»es virtuais foram bastante expressivos, sendo o alcance de p¼blico em ©mbito digital algo nunca 
visto, o que evidencia o papel fundamental da arte e da cultura no contexto atual.  Ao mesmo tempo, 
as dificuldades orament§rias n«o t°m sido sanadas. Al®m de todo o impacto da pandemia sobre o 
setor, com rela«o especificamente aos contratos de gest«o, temos que as poss²veis fontes de 
capta«o de recursos pelas organiza»es sociais t°m sido menores e mais incertas. H§ atualmente um 
menor interesse do Governo Federal na viabiliza«o de recursos via Lei Rouanet e uma dificuldade no 
mercado para destina«o de recursos ¨ cultura, dada a incerteza do cen§rio.  

Ao mesmo tempo, a LOA trouxe para a SEC neste ano de 2021 uma previs«o cerca de 10% inferior 
aos recursos da LOA de 2020, al®m de um contingenciamento de mais de R$ 6 milh»es, equivalente a 
2% do previsto para a Pasta, diante da crise fiscal do Estado, decorrente da baixa arrecada«o, uma 
vez que com®rcio e servio tamb®m abrem e fecham suas portas a depender do arrefecimento e 
intensifica«o da pandemia no Estado. Nossa esperana est§ na evolu«o da vacina«o, o que 
permitir§ um retorno gradual a uma certa normalidade. O contexto de 2021 ser§ objeto do PA UM do 
pr·ximo ano, e esperamos poder apresentar na introdu«o, como fazemos a cada ano, que a Cultura 
p¹de ser percebida como §rea fundamental no per²odo de isolamento, recebendo a aten«o 
orament§ria a que faz jus e ampliando a oferta cultural no mundo real e no digital, valorizando as 
diferenas e servindo de alento e de instrumento de reflex«o para uma sociedade melhor. Segundo a 
Organiza«o das Na»es Unidas (ONU), o ano de 2021 ser§ o ano internacional da economia criativa 
para o desenvolvimento sustent§vel.  

 

Unidade de Monitoramento, 

Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de S«o Paulo, 1Ü semestre/2021 
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I. EFICĆCIA E EFETIVIDADE 
 
Objetivo da verifica«o I: examinar se as a»es, rotinas e execu«o orament§ria previstas foram 
realizadas com efic§cia (ou seja, o previsto foi realizado em conformidade) e efetividade (o que, neste 
ano, objetivou conferir se o previsto atingiu a qualidade e diversidade requerida), visto que estes dois 
requisitos s«o condi»es determinantes para a correta avalia«o econ¹mico-financeira. 
  
Do ponto de vista qualitativo, cumpre destacar que a Unidade Gestora validou integralmente as 
informa»es apresentadas pela OS no quadro resumo, complementando as informa»es. Utilizamos 
os valores apresentados pela UGE para as an§lises a seguir. Al®m disso, a UGE considerou o 
desempenho e o resultado da OS satisfat·rios quanto ¨ execu«o do plano de trabalho (p. 37 do 
parecer t®cnico da UGE). 
 
 

A. CUMPRIMENTO GERAL DO PLANO DE TRABALHO 
Para efeito comparativo, os principais resultados gerais previstos e realizados de 2020 foram colocados 
ao lado dos resultados de 2019 no quadro abaixo.  
 

EFICĆCIA E EFETIVIDADE ï CG 11/2016 2019 2020 

NÜ de mensura»es de a»es pactuadas previstas 41 47 

NÜ de mensura»es de a»es pactuadas integralmente cumpridas* 39 42 

% de cumprimento integral do plano de trabalho 95% 89% 

NÜ de mensura»es de a»es condicionadas a capta«o adicional ou 
otimiza«o de recursos 

3 10 

NÜ de mensura»es de a»es condicionadas integralmente cumpridas - 0 

% de cumprimento integral de mensura»es de a»es condicionadas - 0% 

NÜ de a»es com metas n«o executadas com justificativa aceita pela UGE 2  12 

Avalia«o de Satisfa«o** 98% NC 

Fonte:  Quadro Resumo In: Anexo 3 Relatório Administrativo 2020. 
  

* Justificativa da OS para o n«o cumprimento das metas: 
Meta 1.1 - Por conta da necessidade de haver distanciamento social e de parte desse p¼blico-alvo estar no grupo de risco 
para a Covid-19 por ter mais de 60 anos, n«o foi poss²vel realizar essa a«o em 2020. 
Meta 3.1 - At® 16 de maro (data do fechamento do Museu como forma de diminuir a propaga«o da Covid-19), o invent§rio 
f²sico da cole«o museol·gica vinha sendo regularmente realizado pela ¼nica documentalista da institui«o e que, em 
trabalho remoto, seguiu acontecendo com o preenchimento das informa»es levantadas no InPatrimonium. No entanto, o 
longo per²odo de fechamento do Museu impossibilitou o avano do invent§rio, embora tenha sido retomado em outubro e 
configure a«o priorit§ria, n«o foi poss²vel cumprir integralmente as etapas de trabalho previstas para 2020.  
Meta 11.5 - Devido ao cen§rio de pandemia, a equipe do Museu da Imigra«o achou que seria mais adequado realizar a 
maior parte da programa«o cultural ainda de maneira virtual.  
Meta 20.1 ï O projeto Museu vai ¨ escola ser§ retomado quando for poss²vel obter mais informa»es sobre o retorno das 
aulas presenciais nas redes p¼blicas.   
Meta 21.1 ï O projeto n«o foi realizado devido ¨s limita»es impostas pelos protocolos sanit§rios e ¨s incertezas com 
rela«o ao retorno das aulas presenciais nas redes p¼blicas de ensino. 
Meta 23.1 e 24.1 ï At® 16 de maro (data do fechamento do Museu como forma de diminuir a propaga«o da Covid-19), as 
atividades forma amplamente realizadas, no entanto, o longo per²odo de fechamento do Museu impossibilitou que a fosse 
integralmente cumprida.  
Metas 27.1, 27.3 e 27.4 ï As medidas de isolamento social por conta da Pandemia do Covid-19 impediram a realiza«o das 
atividades. 
Meta 40: O fechamento dos museus ao p¼blico impactou decisivamente na capta«o de receitas operacionais. Em que pese 
a realiza«o de cursos online com grande ades«o de p¼blico, resultando em receita bastante significativa, e a reabertura do 
museu ao p¼blico, a capta«o obtida no quarto trimestre de 2020 equivale a menos de 26% daquela registrada no mesmo 
per²odo de 2019.  
Meta 41: Ap·s a reabertura do Museu da Imigra«o para visita«o, foi disponibilizado um QR Code para que o p¼blico 
pudesse avaliar o atendimento e servios prestados pela institui«o, substituindo o totem eletr¹nico. Infelizmente, n«o 
obtivemos nenhuma resposta no per²odo para que fosse poss²vel gerar o relat·rio. 
Meta 47: O 7Ü Termo de Aditamento ao Contrato de Gest«o viabilizou recursos para a implanta«o da primeira fase do 
projeto executivo de atualiza«o e moderniza«o do sistema de climatiza«o e controle de umidade do Museu da Imigra«o. 
Contudo, considerando que o documento foi assinado apenas em dezembro, n«o houve tempo h§bil para a realiza«o dos 
servios em 2020. Os processos de contrata«o j§ foram iniciados e os servios ser«o integralmente finalizados em 2021.    
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** A pesquisa n«o pode ser aplicada seguindo orienta«o da Unidade Gestora devido a Pandemia de COVID-19 e 
fechamento dos museus estaduais.  

 

I.A COMENTĆRIOS:  

Em um ano bastante at²pico, devido ¨ pandemia causada pela COVID-19, a OS teve que adequar parte 
do plano de trabalho pactuado para realizar as metas em outros formatos, que respondessem ¨s 
diretrizes de distanciamento social, previstas nas diversas fases do Plano S«o Paulo, ao longo do 
exerc²cio de 2020. Nos meses em que os equipamentos e profissionais estiveram afastados e as 
atividades ocorreram remotamente, muito se aprendeu, em especial, sobre o dinamismo da situa«o 
da pandemia, mas tamb®m da dificuldade de previs»es com razo§vel grau de certezas. Desta forma, 
diversas metas tiveram as previs»es alteradas para o m²nimo de p¼blico ou foram informadas como 
dado-extra, cuja natureza n«o ® a de meta, mas de informa«o adicional ¨ SEC para o 
acompanhamento da parceria. 

Em 2020, as medidas adotadas para minimizar os efeitos da pandemia no Museu do contrato em tela 
foram: 

1) fechamento do museu em 17/03/2020. A reabertura dependia do avano nas fases previstas no 
Plano SP e de diretrizes em n²vel municipais.  

2) Redu«o orament§ria resultante do corte do repasse e da impossibilidade de capta«o de recursos 
operacionais. 

3) Ado«o da Medida Provis·ria 936/2020, possibilitando a redu«o da jornada de trabalho, suspens«o 
do contrato de trabalho e aux²lio emergencial mensal ao trabalhador. 

Em 2020, o contrato de gest«o com o INCI, para gerir o Museu da Imigra«o alterou no 7Ü TA, as metas 

de p¼blico para dado-extra. O ²ndice de cumprimento do Plano de Trabalho teve uma ligeira queda, 

atingindo apenas 89% do previsto para o ano. Apesar de a OS informar no quadro resumo que 42 

mensura»es de a»es foram integralmente cumpridas, no Parecer T®cnico, a UGE informou no quadro 

resumo que 6 metas n«o foram cumpridas e 6 foram parcialmente cumpridas (Parecer T®cnico, p. 7). 

A UGE confirmou na conclus«o do Parecer que o contexto de pandemia trouxe ñimpactos para o 

cumprimento de algumas a»es, restando parcialmente cumpridas as metas pactuadas nÜ 11.5, 23.1, 

24.1, 27.1, 40.1 e 41.1, e n«o cumpridas as metas nÜ 1.1, 3.1, 13.1, 20.1, 21.1, 27.3 e 47.1. As 

justificativas apresentadas pela OS foram acatadas por esta UGE, compreendendo que o fechamento 

das institui»es ¨ visita«o p¼blica e as medidas de distanciamento social adotadas influenciou o 

cumprimento de tais a»es. Permanecer«o pendentes para o pr·ximo exerc²cio as metas nÜ 1.1, 3.1, 

13.1, 20.1, 21.1 e 47.1. Importante salientar que esta ¼ltima permanecer§ pendente, visto que os 

recursos para a sua execu«o foram disponibilizados apenas no m°s de dezembro, por meio do 7Ü 

Termo de Aditamento ao CG 011/2016.ò (Parecer T®cnico, p. 36) Deste modo, n«o h§ clareza sobre o 

total de mensura»es de a»es integralmente cumprida e n«o cumprida, uma vez que houve 13 n«o 

integralmente cumpridas, mas 6 com justificativa acatada e 6 que restam como pendentes para o 

pr·ximo exerc²cio. 

Segundo a OS, em 2020 houve um esforo da equipe em transformar o Plano de Trabalho em a»es 
poss²veis de serem transmitidas virtualmente. Nesse sentido, foram lanadas ñexposi»es virtuais, 
diversas lives sobre diferentes tem§ticas e com participa«o de convidados, conta»es de hist·rias, 
disponibiliza«o de visitas mediadas online, al®m de um amplo calend§rio de programa«o cultural para 
o ambiente virtual. At® mesmo a tradicional Festa do Imigrante, principal atividade do Museu, teve sua 
vers«o digital no ano de comemora«o dos 25 anos de exist°ncia.ò (Relat·rio OS, p. 3)  
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A comemora«o dos 25 anos da Festa do Imigrante ocorreu por meio do #CulturaEmCasa, com 28 
nacionalidades e regi»es representadas. Na programa«o teve grupos art²sticos, oficinas de idiomas, 
gastronomia, artesanato e dana. Foi utilizada a plataforma Google Arts and Culture. Al®m disso, o MI 
lanou a mostra virtual ñMigra»es ¨ Mesaò, al®m disso ainda houve a exposi«o ñSobreNomesò. 

Para a reabertura, prevista incialmente em julho e adiada para outubro de 2020, o MI lanou a 
exposi«o ñRespiroò, localizada no jardim do museu e a inaugura«o da exposi«o ñNonnidi S«o Pauloò. 

Em rela«o ¨ pesquisa de satisfa«o de p¼blico geral realizada a partir de totem eletr¹nico, a OS 
realizou no 1Ü e 4Ü trimestres. Al®m disso, tamb®m realizou pesquisa de perfil e de satisfa«o de p¼blico 
participante dos cursos, oficinas e workshops nos 4 trimestres, no entanto como n«o era uma meta 
exigida, a OS n«o consolidou no quadro-resumo.  

£ compreens²vel que em um ano como 2020, em que os objetos tenham sido fechados e as atividades 
tenham sido transformadas em a»es virtuais que a satisfa«o do p¼blico sofra altera«o.  Em rela«o 
¨s atividades virtuais, trata-se de novos p¼blicos, outras demandas e rela»es com os objetos culturais. 
A UM recomenda ¨ OS e  ̈UGE buscar novas metodologias de aferi«o da satisfa«o dos p¼blicos nas 
diversas atividades ofertadas em ambientes virtuais. E ressalta a import©ncia da s®rie hist·rica de 
avalia«o da satisfa«o de p¼blico presencial e virtual. 

I.A.i. SOLICITA¢ëO: Esclarecer as informa»es prestadas no Quadro Resumo, sobre o total de 
mensura»es cumpridas e n«o cumpridas e acatadas pela UGE. 

B. PRINCIPAIS RESULTADOS FINALĉSTICOS ALCAN¢ADOS 
 
Os principais resultados final²sticos atingidos em 2020 foram:  
 

PRINCIPAIS RESULTADOS 
FINALĉSTICOS 

2018 2019 2020 

A«o/p¼blico/etc. REAL REAL PREV REAL R/P 

NÜ exposi»es realizadas* 1 1 3 3 100% 

NÜ eventos realizados** 28 25 18 22 122% 

P¼blico educativo*** 33.280 39.224 28.920 2.238 8% 

P¼blico total 180.237 193.179 Dado extra 31.533 - 

Fonte: Portal da Transparência na Cultura; Relatório Anual da OS de 2020 e Parecer Conclusivo Anual da UPPM 2020. 

* 2 Exposições Virtuais realizadas com Acervo da Instituição, 1 Exposição temporária realizada com acervo de terceiros e 
1 exposição itinerante realizada em parceria com o Programa do SISEM. 

** 16 eventos virtuais e 5 eventos presenciais 

*** número apurado antes do fechamento do Museu por conta das medidas de isolamento social adotadas como forma de 
diminuir a propagação da Covid-19. 

 

 

I.B COMENTĆRIOS:  

O ano de 2020 impactou fortemente a §rea da cultura e notadamente as atividades expositivas de 
museus que, por conta da pandemia da covid-19 e das medidas de distanciamento social, tiveram que 
ser suspensas em todo o estado de S«o Paulo. Esse impacto foi sentido pela OS, que desde o dia 
17/03/2020 teve que suspender as atividades presenciais. O Museu da Imigra«o reabriu com 
restri»es de lota«o, em outubro de 2020. 

Como ® poss²vel perceber, os principais resultados final²sticos apontam para uma quebra na s®rie 
hist·rica e por isso algumas metas passaram a n«o ter valores previstos para o ano, pois foram 
consideradas dado-extra. Isso ocorreu em especial com as mensura»es de p¼blico e de atendimento, 
com grandes varia»es quando comparado ao realizado em 2019. Mesmo considerando o p¼blico 
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virtual, percebemos que em alguns objetos, esse p¼blico n«o alcana o p¼blico presencial, como o caso 
do Museu da Imigra«o. 

A UGE justifica que ñconsiderando-se a excepcionalidade que o contexto da pandemia de Covid-19 
trouxe aos equipamentos culturais, com a quebra da s®rie hist·rica e imprevisibilidade quanto ¨ efetiva 
realiza«o das a»es, em especial, as que dependem de parcerias, grande parte das metas pactuadas 
para este programa de trabalho teve como atributo de mensura«o o dado extraò. (Parecer UGE, p. 
Ë36) 

A UM refora o entendimento quanto ¨ excepcionalidade de considerar metas historicamente 
pactuadas, como p¼blico e atendimento, como dado extra. No entanto, considerando os esforos da 
Unidade Gestora em monitorar o p¼blico virtual e presencial, recomendamos para que nesse exerc²cio 
haja, quando poss²vel, a retomada da previs«o de mensura«o de a»es e p¼blicos, balizada pela 
experi°ncia de 2020, atribuindo, quando necess§rio, o n¼mero de p¼blico m²nimo. 

O maior impacto da Pandemia no contrato de gest«o foi em rela«o ao p¼blico educativo. O MI alterou 
todas as metas para dado-extra e superou em a»es e exposi»es virtuais, mas ainda assim o p¼blico 
virtual de participa«o n«o ultrapassa o presencial. No entanto, a UM parabeniza que dentre as OSs 
com parceria com a SEC, o MI teve destaque com maior acesso online em 2020.  

Havia uma expectativa de retorno presencial dos museus em julho de 2020, o que de fato n«o ocorreu. 
Mesmo que se tenha plataformas, canais e uma s®rie de suporte virtual para difundir a»es da §rea de 
museu, o plano de trabalho ainda se sustenta no p¼blico atendido presencialmente no museu. 2020 
representou um esforo bastante grande da UGE, em parceria com a OS, em responder ¨ pol²tica 
museal do estado com a»es poss²veis de ocorrer em ambiente virtual e desenh§-las em um plano de 
trabalho fact²vel para o ano.  

Em 2020, a parametriza«o do conceito de a»es e p¼blico virtuais foi um desafio e a SEC ainda n«o 
tem s®ries hist·ricas obre o tema. Dessa forma, a UM recomenda ¨ UGE e ¨ OS o acompanhamento 
mais pr·ximo das a»es e p¼blicos virtuais, a fim de qualificar a gest«o dessas metas e, poder desenhar 
e prever um plano de trabalho mais pr·ximo ¨ realidade, haja vista que se tem pouca certeza sobre o 
fim da pandemia e dos protocolos de distanciamento social em 2021. £ poss²vel que os objetos culturais 
vivenciem constantes fechamentos em virtude da piora no cen§rio da pandemia. Sendo assim, ® 
importante que seja considerado nos pr·ximos PTs a»es e p¼blico virtuais para as metas pactuadas. 

Em maio de 2020, a SEC emitiu o Memo Conjunto UM/UFC/UDBL/UPPM nÜ 01/2020 de 19/05/2020, 
orientando de forma ainda preliminar a mensura«o de p¼blicos virtuais. A experi°ncia nesse ano de 
pandemia mostrou que tem muito a ser avanado e absorvido na matriz parametrizada de p¼blico e 
a»es, a MaPA. Tamb®m em 2020 foi disponibilizado pela SEC o portal #CulturaemCasa, para difus«o 
das a»es culturais e criativas criadas pelo conjunto das Organiza»es Sociais. A plataforma conta com 
um acervo digital em constante amplia«o, al®m de ser tamb®m uma ferramenta de atividades ao vivo, 
como lives, cursos e streaming de v²deos e filmes, como os festivais. 

 
 
 

C. EXECU¢ëO OR¢AMENTĆRIA 
 

A fim de verificar o desempenho econ¹mico-financeiro da Organiza«o Social na execu«o dos 
recursos vinculados ao contrato de gest«o para obten«o dos resultados elencados nos itens 
anteriores, apresentamos a seguir as principais receitas e despesas (em valores nominais), buscando 
avaliar a efic§cia no uso do recurso ï previsto (P) x realizado (R).  
Com a redu«o orament§ria de 2020, decorrente dos contingenciamentos, e as mudanas no plano 
de trabalho decorrentes da situa«o de pandemia, as compara»es com o ano anterior restam 
prejudicadas. A op«o pela manuten«o da informa«o de 2019 no PA UM se d§ para que n«o se perca 
a s®rie hist·rica com rela«o ao contrato de gest«o em an§lise. 
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i. Receitas e Despesas do Contrato de Gest«o 

 

 

2019 2020 2020/2019 2020 

Realizado' Previsto Realizado R/Rô R/P 

Repasses SEC 6.316.272 6.611.995 6.611.995 105% 100% 

Constitui«o Recursos de Conting°ncia -63.163 -66.120 -66.120 105% 100% 

Revers«o Recursos de Conting°ncia - 661.215 661.215 - 100% 

Repasse L²quido Dispon²vel - 7.207.090 7.207.090 - 100% 

Repasse Apropriado 6.484.562 7.207.090 6.074.330 94% 84% 

Capta«o Apropriada 1.411.278 1.071.158 185.331 13% 17% 

Capta«o Operacional 1.078.115 803.158 180.787 17% 23% 

Capta«o Incentivada 315.163 250.000 44 0% 0% 

Trabalho volunt§rio e parcerias 18.000 18.000 4.500 25% 25% 

Receitas Financeiras Apropriada 117.180 72.000 45.327 39% 63% 

Total das receitas 8.013.021 8.350.248 6.304.988 79% 76% 

Total de despesas 8.013.021 8.350.248 6.304.988 79% 76% 

Receitas/Despesas 1,00 1,00 1,00 - - 

Fonte: Relat·rio Anual da OS 2020, Planilhas Orament§rias Anuais 2019 e 2020 e PA UM 2020 
 
 

I.C.i COMENTĆRIOS:  

¶ Das demonstra»es financeiras auditadas (nota explicativa nÁ9) e do DIRD obt®m-se o valor 
de repasse de R$ 6.611 mil, concluindo que o orado para o ano foi integralmente realizado em 
13 diferentes datas ao longo de 2020. O parecer da UGE corrobora esta informa«o (p.4-5).  

¶ O 5Á TA previu, em decorr°ncia do contingenciamento, redu«o de 14% do repasse p¼blico 
anual anteriormente pactuado, incidindo nas parcelas relativas a maio, junho e julho, 
totalizando R$5.431.995 para 2020. No 4Á trimestre, os 6Ü e 7Ü Termos de Aditamento 
aportaram um adicional de R$ 80.000,00 e de R$ 1.100.000,00, respectivamente, para 
viabilizar a contrata«o de projeto executivo para atualiza«o e moderniza«o do sistema de 
climatiza«o e controle de umidade do Museu da Imigra«o. Assim, o repasse passou a R$ 
5.511.995 e, na sequ°ncia, a R$6.611.995 no exerc²cio. 

¶ Foram constitu²dos R$66.120 (1% do repasse de 2020) na forma de recursos de conting°ncia, 
conforme estabelecido no Contrato de Gest«o 11/2016. Dado o cen§rio de redu«o do repasse, 
o 5ÁTA permitiu a revers«o parcial da conta de Conting°ncia, no valor de R$595.095. Tamb®m, 
de acordo com esse contrato, n«o foram constitu²dos Recursos de Reserva, espec²ficos para 
o primeiro ano do CG.  

¶ De acordo com o Plano Orament§rio entregue, a OS atingiu apenas 17% do previsto para a 
capta«o, realizada quase em sua totalidade por recursos operacionais, ainda que a OS tenha 
inscrito 5 projetos em Leis de Incentivos/Editais. A redu«o da previs«o de aproximadamente 
1/3 da capta«o do 4Ü para o 5Ü TA considerou cen§rio de reabertura no segundo semestre, o 
que n«o se concretizou.    

¶ De acordo com a OS, ño cen§rio de pandemia e, consequentemente o fechamento dos 
equipamentos culturais ao p¼blico, teve efeito devastador sobre a capta«o do Museu da 
Imigra«o. Mesmo com a reabertura ao p¼blico no m°s de outubro, a frequ°ncia de visitantes 
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ainda ® muito inferior ¨ s®rie hist·rica do museu.ò A UGE acatou a justificativa da OS (Parecer 
UGE, p.22). H§ que se considerar que a principal fonte de capta«o do MI ® a realiza«o da 
Festa do Imigrante, que em 2020 teve sua vers«o presencial cancelada, adotando-se 
realiza«o virtual no segundo semestre, mas sem mesmo impacto que a a«o tradicional. 

¶ As receitas financeiras atingiram cerca de R$45mil e ficaram 39% aqu®m do orado para 2020, 

o que pode ser explicado pelo repasse pulverizado em 13 parcelas. Recomendamos que esse 

aspecto seja levado em conta para a defini«o da previs«o destas receitas no pr·ximo 

exerc²cio.  

¶ Segundo o parecer conclusivo da UGE, a Organiza«o Social demonstrou uma gest«o 
equilibrada dos recursos financeiros para a execu«o total das a»es previstas (p. 38). Houve 
um equil²brio entre as receitas e despesas e verificamos que os n¼meros apresentados no 
grupo II do plano orament§rio refletem as demonstra»es financeiras auditadas, tendo o 
documento sido elaborado seguindo a NBC TG 07.   

¶ A conta de projetos a executar das demonstra»es financeiras auditadas (nota explicativa nÁ9) 
monta R$ 2.639 mil e o saldo dispon²vel para aplica«o no pr·ximo exerc²cio no DIRD, R$ 
3.360 mil. No plano orament§rio o valor total desconsidera os rendimentos das contas de 
reserva e conting°ncia, pois n«o comp»em ordinariamente o total de recursos para execu«o 
do plano de trabalho. Na DF n«o se evidencia tal distin«o. Poss²veis diverg°ncias com rela«o 
ao DIRD, portanto, se referem a composi«o deste saldo.  

 

ii. Detalhamento das Despesas ligadas ¨ Execu«o do Contrato de Gest«o 
 
Foram selecionadas, para apresenta«o neste item, as despesas de §rea meio e os principais 
programas de trabalho da §rea fim, tendo por base sua relev©ncia no oramento global, salvo despesas 
com Recursos Humanos, analisadas no item III.A. Havendo varia»es superiores a 25%, h§ 
preenchimento do campo coment§rio/solicita«o. 
 

 

2019 2020 2020/2019 2020 

Realizado' Previsto Realizado R/Rô R/P 
Despesas com Pessoa Jur²dica ï §rea 
meio 1.589.39  1.568.000 1.421.162 89% 91% 

Custos Administrativos 797.619 705.000 598.094 75% 85% 

Despesas do Programa de Edifica»es 569.495 1.606.200 503.772 88% 31% 

% Edifica»es/Repasse 9,0% 24,3% 7,6% 85% 31% 

%min edifica»es/repasse descrito no 
CG 

7,4% 7,4% - - 

Despesas dos Programas da Ćrea 
Fim 

 1.330.028  958.000 315.349 24% 33% 

Å Programa de Acervo: 89.316 48.000 40.110 45% 84% 

Å Programa de Exposi»es e 
Programa«o Cultural 

960.056 760.000 157.300 16% 21% 

Å Programa de Servio Educativo e 
Projetos Especiais 

59.735 29.000 10.847 18% 37% 

Å Programa de A»es de Apoio ao 
SISEM - SP 

5.091 6.000 989 19% 16% 

Programa de Comunica«o e Imprensa 163.865 90.000 92.829 57% 103% 
Programa de Gest«o Executiva, 
Transpar°ncia e Governana 51.965 25.000 13.274 26% 53% 

Fonte: Relat·rio Anual da OS 2020, Planilhas Orament§rias Anuais 2019 e 2020 e PA UM 2020 
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I.C.ii COMENTĆRIOS:  
 

¶ A OS apresentou um documento contendo as notas explicativas para as principais varia»es 
das despesas entre o previsto e o realizado no exerc²cio. O contexto de pandemia foi o principal 
respons§vel pelas flutua»es de despesas, seja com rela«o aos recursos humanos, o que 
ser§ comentado no item II deste PA UM, seja para os custos meio, em que houve redu«o de 
despesas com viagens, hospedagens e controle de acesso, por exemplo, e eleva«o ou novos 
custos com inform§tica e rede para o homeoffice e EPIs. 

¶ As despesas com edifica»es atingiram apenas 31% do esperado para o ano. Os recursos para 
a moderniza«o dos equipamentos de climatiza«o e controle de umidade do Museu da 
Imigra«o, s· puderam ser repassados ao final do exerc²cio, por meio do 7Ü TA. Assim, houve 
o processo de contrata«o, mas os servios s· ser«o executados efetivamente em 2021. A 
UGE acatou a justificativa e afirmou, em seu Parecer Anual (p.37), que acompanhar§, 
juntamente com o GPAO, o desenvolvimento da meta no pr·ximo Plano de Trabalho.  

¶ Ainda assim, ® importante informar que o 4Á TA estabelece entre as rotinas e obriga»es que a 
organiza«o social deve investir, no m²nimo, 7,4% do repasse anual do Contrato de Gest«o em 
a»es de opera«o e em sua manuten«o preventiva e corretiva. No exerc²cio de 2020, esta 
rubrica atingiu 7,6%, satisfazendo tal crit®rio. 

¶ Nos Programas de Trabalho vinculados ¨ §rea fim, observamos apenas a realiza«o para 
Acervos superior ao previsto (84%). De forma geral, a excepcionalidade do contexto provocado 
pela pandemia de COVID-19 s· permitiu a realiza«o de 33% do esperado para as despesas 
de §rea fim.  

¶ Apesar da baixa realiza«o, a UGE afirma em seu relat·rio (p.37) que ñdiante deste quadro, 
podemos avaliar que os objetivos previstos para os programas de trabalho foram atingidos e 
que as metas n«o cumpridas ou muito superadas, foram devidamente justificadas no relat·rio 
da OSò. Al®m disso, esclarece que ñcom a quebra da s®rie hist·rica para as a»es presenciais 
e inexist°ncia de s®rie hist·rica para as a»es virtuais, bem como a imprevisibilidade quanto 
ao efetivo retorno das a»es presenciais, parte das metas pactuadas nos programas de 
trabalho tiveram como atributo de mensura«o o dado extra.ò  

¶ Atesta-se que o CG n«o registrou, para o exerc²cio de 2020, despesas com loca«o de im·veis, 
segundo informado na rubrica 9.1 do plano orament§rio. 

D. COBERTURA TERRITORIAL ATINGIDA NO ESTADO DE SëO PAULO 

O mapeamento da cobertura territorial, que retrata o cen§rio de munic²pios atingidos com a»es 
culturais in loco realizadas pelas organiza»es sociais da cultura no estado de S«o Paulo, foi 
desenvolvido com o intuito de melhor verificar a efetividade dos esforos de cada organiza«o social 
gestora de contrato de gest«o para atingir o resultado estrat®gico de assegurar aos cidad«os acesso 
pleno, em todo o estado de S«o Paulo, aos programas, grupos art²sticos e equipamentos culturais, em 
toda sua diversidade. Diante desse cen§rio, em 2015, a UM elaborou uma planilha de munic²pios, 
preenchida e entregue anualmente pelas OSs junto ¨ presta«o de contas, elencando as localidades 
atingidas por a»es culturais presenciais desenvolvidas pelas OSs.  

A partir dessa fonte, considerando que as informa»es prestadas s«o de responsabilidade das OSs, foi 
poss²vel analisar os dados de munic²pios atingidos por a»es culturais dos contratos de gest«o em 
2020. No entanto, devido ¨ pandemia da Covid-19, o ano foi at²pico e, com as medidas de isolamento 
social e fechamento de espaos culturais, cinemas, teatros, escolas, entre outros, as entidades tiveram 
que se adaptar a uma realidade de execu«o de a»es em ambiente virtual. As medidas restritivas se 
iniciaram no final de maro e os objetos culturais tiveram que reduzir seu funcionamento e cessar 
atividades, sendo poss²vel retornar fisicamente, apenas parcialmente, a partir de meados de outubro e 
novembro, seguindo orienta»es r²gidas de segurana.  

Diante desse panorama, em momentos de permiss«o para a abertura dos equipamentos culturais, 
algumas OSs conseguiram manter a cobertura territorial presencial das a»es. Por outro lado, eventos, 
shows e festivais culturais foram prejudicados em decorr°ncia da impossibilidade de executar a»es 
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presenciais com distanciamento social adequado. A solu«o para que a cultura n«o parasse foi a 
defini«o de metas de cunho virtual pela SEC juntamente com as OSs e a execu«o de diversas a»es 
culturais em ambiente virtual. De acordo com os relat·rios anuais de presta«o de contas, considerando 
os acessos ¨s redes sociais e a elevada participa«o de cidad«os em cursos, oficinas, palestras, entre 
outros, a cobertura espacial de a»es, mesmo que n«o seja presencial, atingiu praticamente todo o 
estado de S«o Paulo. A seguir s«o apresentados nos mapas a cobertura f²sica das a»es e s«o 
pontuados alguns casos em que a distribui«o espacial j§ considera eventos em formato h²brido, 
levando em conta p¼blico virtual e presencial.  

O primeiro mapa evidencia o total de munic²pios contemplados diretamente por a»es de todos os 
contratos de gest«o e contabiliza somente as localidades informadas pelas OSs que receberam a»es 
presenciais durante o ano de 2020, ou seja, n«o foram considerados os munic²pios apontados nas 
atividades virtuais para sua elabora«o. O segundo mapa permite verificar a cobertura territorial das 
a»es da §rea fim vinculada a este contrato de gest«o, e o terceiro mapa apresenta o total de munic²pios 
beneficiados por a»es in loco relacionadas a este mesmo contrato de gest«o. Desta forma, por meio 
da representa«o cartogr§fica, ® poss²vel observar a contribui«o cultural obtida, a partir das parcerias 
da SEC com OSs em 2020, sob v§rios ©ngulos: por verifica«o de todos os munic²pios atingidos com 
a»es realizadas no exerc²cio; na compara«o do conjunto de iniciativas realizadas pelas OSs, em 
a»es de itiner©ncia da §rea fim do objeto contratual; e na verifica«o do desempenho espec²fico deste 
contrato de gest«o pelo estado de S«o Paulo. 
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Em 2020, os 25 contratos de gest«o3 atingiram um total de 537 munic²pios, o que equivale a 83,3% dos 

645 munic²pios do territ·rio paulista contemplados com a»es das OSs parceiras da SEC. Em rela«o 
ao alcance territorial de 2019, houve um decr®scimo pouco significativo de apenas 1 munic²pio em 
2020, n«o sendo necessariamente os mesmos munic²pios contemplados. O munic²pio de S«o Paulo 
permaneceu como aquele que mais recebeu a»es no per²odo, por meio de 23 contratos de gest«o, 
al®m de Ribeir«o Preto e Santos contemplados em atividades de 7 contratos, e Jacare², Santa B§rbara 
dôOeste e S«o Jos® dos Campos beneficiados por meio de 6 contratos de gest«o. Por fim, ® interessante 
ressaltar que a cidade de S«o Paulo permanece como aquela que recebe a»es de quase todos os 
contratos de gest«o, com exce«o daqueles cujos objetos culturais s«o: o Museu do Caf®, localizado 
em Santos (CG: 09/2016) e o Conservat·rio de Tatu², localizado em Tatu² (CG: 06/2017). Esses dados 
evidenciam que mesmo diante das dificuldades existentes no ano de 2020, algumas OSs j§ tinham 
iniciado muitas de suas a»es at® maro e, a partir da redu«o das medidas de isolamento social no 
decorrer do ano, retornaram ¨s atividades presenciais com dedica«o e vigor.  

 

 

 

As organiza»es sociais da cultura, por meio de 12 contratos de gest«o vinculados ¨ Unidade de 
Preserva«o do Patrim¹nio Museol·gico (UPPM), unidade gestora da SEC, realizaram a»es em 154 
munic²pios, atingindo 23,9% do estado de S«o Paulo. Em rela«o ao alcance territorial de 2019, houve 

 
3 No exerc²cio de 2020, a SEC estabeleceu parcerias com as OSs por meio de 26 contratos de gest«o (CGs) ao todo, sendo que 1 CG, do IDBRASIL 
referente ¨ gest«o do Museu da L²ngua Portuguesa (CG: 08/2016), foi encerrado em 31/08/2020. Assim sendo, em 31/12/2020 havia 25 CGs 

vigentes por meio da parceria da SEC com as OSs. 
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um aumento de 1,9% (2) munic²pios contemplados com a»es em 2020. O munic²pio de S«o Paulo foi 
o ¼nico contemplado com a»es desenvolvidas em 11 contratos, com exce«o do contrato relacionado 
ao Museu do Caf®, localizado em Santos (CG: 09/2016). Na sequ°ncia, se destaca o munic²pio de 
Ribeir«o Preto beneficiado por a»es desenvolvidas por meio de 4 contratos de gest«o, e Brodowski e 
Santos foram beneficiados por 3 contratos. Nota-se que mesmo com a necessidade de adapta«o de 
metas e a busca pela execu«o eficaz de atividades virtuais, as OSs conseguiram se articular para a 
perman°ncia de a»es presenciais, sempre que poss²vel e vi§vel, com protocolos de segurana bem 
definidos. 

 

 

No contrato de gest«o do INCI, referente ao Museu da Imigra«o, foram atingidos 2 munic²pios em 
2020, quais sejam: S«o Paulo e Ribeir«o Preto, sendo que este ¼ltimo n«o havia sido contemplado em 
2019, quando 5 munic²pios foram contemplados com a»es culturais. No munic²pio de Ribeir«o Preto, 
durante o ano todo, foi mantida a exposi«o ñImigrantes do Caf®ò, na Casa da Mem·ria Italiana, com 
abertura ao p¼blico nos meses em que foram reduzidas as medidas de isolamento social. Da mesma 
forma aconteceu com o Museu Catavento que fechou em maro e reabriu em outubro, seguindo 
protocolos de segurana rigorosos, com visita«o reduzida. Diante do contexto da pandemia da Covid-
19, o museu teve que reunir esforos para se reinventar e levar ao p¼blico conte¼dos existentes e 
produzir novos materiais.  

No per²odo de isolamento social foi desenvolvido um calend§rio de programa«o cultural virtual, com 
lanamento de exposi»es virtuais, lives sobre diferentes tem§ticas e com participa«o de convidados, 
conta»es de hist·rias, disponibiliza«o de visitas mediadas online, al®m da tradicional Festa do 
Imigrante, principal atividade do museu, que teve sua vers«o digital no ano de comemora«o dos seus 
25 anos de exist°ncia, somando cerca de 8.252 visualiza»es do evento. Tamb®m podem ser 
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destacadas as duas mostras virtuais lanadas no ano: ñMigra»es ¨ Mesaò e ñFesta do Imigrante: 25 
anos de culturas e viv°ncias compartilhadasò, por meio da plataforma Google Arts and Culture. O 
pr·prio site do equipamento recebeu mais de 1 milh«o de visitantes ao longo do ano. 

E. ATUA¢ëO EM REDE DAS OSs PARCEIRAS DA SEC-SP EM 2020 

Ao longo dos ¼ltimos anos, a Comiss«o de Avalia«o tem chamado a aten«o para a necessidade de 
amplia«o das parcerias entre as organiza»es sociais para uma atua«o maior em rede. As trocas de 
expertise entre as entidades e a pr·pria realiza«o de a»es conjuntas s«o comuns h§ anos, como a 
usual cess«o de uso do Teatro S®rgio Cardoso, sob gest«o da APAA, para as apresenta»es da S«o 
Paulo Companhia de Dana, sob gest«o da APD. Por isso, em 2018, a equipe da UM iniciou a coleta e 
sistematiza«o de informa»es sobre a atua«o em rede das OSs, verificando logo no primeiro ano de 
an§lise que, das 18 organiza»es, 17 realizaram parcerias entre si naquele ano, representando 94% 
do conjunto de OSs parceiras da Pasta da Cultura. 

Para fins de elabora«o do sociograma de parcerias, apresentado a seguir, a UM considerou as 
atividades realizadas pelas OSs envolvendo ao menos duas parcerias entre elas, por meio dos objetos 
culturais vinculados aos seus CGs durante o ano de 2020, o que pode ser conceituado como a«o em 
rede. A informa«o sobre as atividades em rede foi coletada por meio dos quadros-resumos enviados 
¨s OSs e dos relat·rios de presta«o de contas, e as parcerias foram consideradas mesmo quando 
n«o citadas de forma rec²proca pelas OSs envolvidas. 

Em 2020, constatou-se que 88,4% das Organiza»es Sociais efetivaram parceiras entre si ao menos 
uma vez, por meio dos objetos culturais que gerenciam. No escopo dos CGs, o Museu da L²ngua 
Portuguesa n«o realizou nenhuma parceria com outros equipamentos culturais, dado o momento de 
reabertura do museu que, como apresentado no seu relat·rio anual, concentrou as metas de gest«o 
em torno das a»es de reconstru«o de seu espao f²sico, al®m das a»es de comunica«o e 
desenvolvimento institucional. No outro extremo, o CG da APAA apresentou o maior n¼mero de 
parcerias para o desenvolvimento de a»es em rede (16 parcerias), relacionando-se com diversas OSs 
em contextos diversificados ao longo do ano de 2020. 

A partir da leitura dos relat·rios de presta«o de contas anuais de 2020, verificou-se que as 18 
Organiza»es Sociais estabeleceram 84 parcerias entre si para o desenvolvimento de a»es culturais. 
Em uma an§lise individualizada de cada OS e seus respectivos CGs, foi poss²vel constatar uma m®dia 
de 3,8 parcerias estabelecidas entre as OSs para a realiza«o de a»es culturais em rede. 

Essa estrutura de rela»es ® ilustrada no sociograma a seguir. As linhas representam as parcerias 
estabelecidas. Os n¼meros em destaque dentro dos c²rculos se referem ¨ quantidade de parcerias 
efetivadas no ano por cada objeto cultural. A escala de cores acompanha essa frequ°ncia de inter-
rela»es que os objetos culturais estabeleceram entre si, estratificando-os: 
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Fonte: Relat·rios de presta»es de contas 2020 das organiza»es sociais. 

£ poss²vel observar tamb®m que os CGs apresentaram diferentes graus de integra«o em rede, quando 
discriminados de acordo com as respectivas UGEs a eles vinculadas. Nessa an§lise por §rea, tem-se 
que os museus fizeram 27 a»es em rede, os objetos culturais da §rea de difus«o, bibliotecas e leitura 
(UDBL) realizaram 33 a»es em rede, e os da forma«o cultural (UFC) realizaram 24 a»es em rede, 
perfazendo 84 a»es em parceria (descontadas dessa somat·ria a dupla-contagem de a»es, as quais 
foram contabilizadas nos CGs de mais de uma UGE). Ressalta-se, mais uma vez, que o esforo para 
trabalho conjunto vem de ambas as OSs que interagiram e, desse modo, poder-se-ia considerar que o 
trabalho efetivo ® o dobro das 84 a»es feitas, ou seja, 168 intera»es entre as OSs. 

Considerando apenas as a»es integradas entre CGs dentro de uma mesma UGE, os 12 CGs da 
UPPM apresentam 6 a»es integradas, representando uma m®dia de 2,0; no mesmo sentido, os 4 CGs 
vinculados ¨ UDBL apresentaram 3 a»es integradas, configurando a m®dia de 1 a«o; e os 8 da UFC 
apresentaram 4 a»es, configurando a m®dia de 2,25 a»es. Pode-se inferir que houve pouca rela«o 
entre CGs de uma mesma §rea, salvo para a §rea de museus. Esse diferenciado grau de integra«o 
interna da UPPM pode ser acentuado pelo seu maior n¼mero de CGs, mas tamb®m ® explicado pelo 
relacionamento tipicamente pr·ximo entre os museus do Estado de S«o Paulo. 

Do mesmo modo, observando o grau de integra«o entre as UGEs, a UPPM apresentou 17 a»es 
integradas com OSs de outras UGEs, em uma m®dia de 1,29 a»es por CG; A UDBL, 19 a»es, com 
uma m®dia de 1,15 a»es integradas; e a UFC 16 a»es, com uma m®dia de 1,37 a»es integradas. 
Esse maior grau de integra«o externa e diversifica«o de temas em a»es integradas da UDBL pode 
ser evidenciado pelas j§ explicitadas m¼ltiplas a»es da APAA. 

Diante das limita»es para que o pr·prio Estado possa prestar os servios culturais oferecidos hoje em 
parceria, e levando em conta os bons resultados obtidos em 2020 com os contratos de gest«o, 
consideramos que a pr§tica apresentada pelas entidades amplia a vantajosidade esperada pela 
Administra«o P¼blica ao escolher o modelo de gest«o por OS para a realiza«o da pol²tica p¼blica no 
©mbito da Cultura e da Economia Criativa. 

A maior flexibilidade do modelo OS para a estrutura«o de parcerias visando a execu«o de projetos; 
a gest«o baseada em finalidade n«o lucrativa; e o estabelecimento de v²nculo com o Poder P¼blico 
baseado no cumprimento de metas e no alcance de resultados tamb®m s«o importantes vantagens do 
modelo, ao permitir, ao mesmo tempo, a necess§ria agilidade operacional e administrativa na gest«o 
das atividades e o controle final²stico pelo Estado. A capacidade de as OS poderem decidir sobre a 
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organiza«o da infraestrutura dos servios e estrutur§-la segundo crit®rios de efici°ncia e efic§cia de 
forma desburocratizada permite uma melhor aloca«o de tempo e aten«o a uma agenda de 
prioridades para o governo. 

Por fim, a agilidade e efici°ncia nos processos de compras e contrata»es de servios, seguindo 
regulamentos pr·prios e por meio de processos amplamente fiscalizados e obrigados ¨ transpar°ncia 
s«o tamb®m pontos bastante relevantes, e cujos resultados podem ser aferidos em visitas in loco aos 
objetos contratuais e constatados nas pesquisas de satisfa«o do p¼blico com os servios culturais 
oferecidos. Sendo assim, ® importante lembrar que em 2004, quando o modelo OS foi adotando, a SEC 
possu²a 294 funcion§rios para realizar todas as a»es culturais dos objetos que naquela ®poca faziam 
parte da Pasta. Hoje, s«o 199 funcion§rios p¼blicos na SEC e 4.457 para realizarem o trabalho 
espec²fico de cada §rea, nos contratos de gest«o. Ou seja, no caso do corpo t®cnico da SEC, n«o 
haveria profissionais com a especialidade das §reas de atua«o do contrato de gest«o, que pudessem 
entregar ¨ sociedade o que hoje ® entregue pelos equipamentos e programas culturais. Isso refora a 
inviabilidade de gest«o direta no curto e m®dio, e possivelmente no longo prazo, do objeto contratual 
pelo Estado. Todos esses fatores evidenciam que o modelo de parceria com OS permanece mais 
vantajoso que a execu«o dos objetos contratuais vinculados ¨ parceria em tela pela Administra«o 
Direta. 

 

II. EFICIąNCIA E ECONOMICIDADE 
 

Objetivo da verifica«o II: examinar se as a»es, rotinas e execu«o orament§ria previstas foram 
realizadas com a melhor rela«o entre custo e benef²cio, assegurando o uso respons§vel dos recursos 
e o interesse p¼blico. 
 

A. ANĆLISE DE GASTOS COM RECURSOS HUMANOS 
 

RECURSOS HUMANOS ï CG 11/2016 2019 2020 

Oramento previsto para RH (R$) 3.694.680,27 3.513.048,05 

Total despendido com RH (R$) * 3.354.440,86 3.089.462,72 

% despesas de RH com rela«o ao oramento 90,8% 88% 

% despesas de RH com rela«o ao limite definido em CG ** 37,6% 37% 

% limite para gastos de RH definido no CG 65% 65% 

Oramento previsto para gasto com diretoria (R$) 430.000,00 445.000,00 

Total despendido com diretoria (R$) 414.392,00 424.385,24 

% despesas com diretoria com rela«o ao oramento 96,4% 95,4% 

%despesas com diretoria com rela«o ao limite definido em CG ** 5,3% 5,1% 

% limite para gastos de Diretoria, definido no CG 10% 10% 

N¼mero de empregados (CLT e diretores) *** 47 40 

N¼mero de demiss»es no exerc²cio 1 13 

Total despendido com rescis»es (R$) 4.598,43 5.751,22 

Fonte: Relat·rio Anual da OS 2020 e PA UM 2020 ref. 2019. 

* O total de RH considera todos os empregados CLT, horistas, estagi§rios, aprendizes e demais contratados. 

** Limite definido no CG para despesas com RH e Diretoria ® calculado a partir do valor definido no CG/TA: Total de 
despesas previstas - R$ 8.350.248,05 
*** A OS n«o entregou o relat·rio sint®tico anual com a informa«o de admitidos e demitidos no exerc²cio de 2020. A 
informa«o prestada, de 13 demiss»es consta no Quadro Resumo e no Relat·rio Anal²tico. 

 
II.A.i COMENTĆRIOS:  
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Foram respeitados os limites para despesas com recursos humanos e diretoria, definidos no contrato 
de gest«o, sendo os ²ndices de limite 65% e 10%, respectivamente. Al®m disso tamb®m foram 
respeitados os gastos com diretoria em rela«o ao oramento previsto (88%). As despesas com 
diretoria est«o bem pr·ximas do limite em rela«o ao oramento (95,4%). A UM segue recomendando 
aten«o em rela«o ao oramento previsto e o realizado com recursos humanos e diretoria.  Os 
diss²dios salariais e demais vantagens impactam no oramento e ® importante a UGE e a OS 
acompanharem os gastos para o pr·ximo exerc²cio, dialogando sobre os ajustes contratuais ou 
definindo pela altera«o da cl§usula contratual, via termo aditivo ao contrato. 

Em 2020, no conjunto dos contratos de gest«o que a SEC tem com as OSs para gerirem os objetos 
culturais, detectamos um n¼mero inferior de demiss»es de funcion§rios em rela«o aos outros anos. 
Isso foi bastante comemorado, uma vez que a manuten«o de emprego e renda se faz mister em um 
ano como esse, mas isso s· foi poss²vel porque a SEC recomendou a ado«o da Medida Provis·ria 
936/2020, que depois virou Lei Federal 14.020/2020, possibilitando a redu«o da jornada de trabalho, 
suspens«o do contrato de trabalho e aux²lio emergencial mensal ao trabalhador. Destaca-se, no 
entanto, o aumento significativo de demiss»es durante o exerc²cio e a queda de total de funcion§rios 
no contrato em tela, de 47 para 40 funcion§rios, com 13 demiss»es no exerc²cio, 32,5% do quadro de 
RH atual. As demiss»es impactaram 2% do oramento previsto para RH.  

Em rela«o ao total de funcion§rios, a UM informa que a OS n«o entregou no Relat·rio Sint®tico a 
informa«o confirmando o total de demiss»es no ano, apenas referente ao 4Ü trimestre. A UM solicita 
nas pr·ximas presta»es de contas que o relat·rio sint®tico de RH anual esteja no modelo da SEC e  
que a informa«o base do quadro resumo seja igual ¨quelas informadas nos Relat·rios de RH. 

A OS n«o apresentou na Presta«o de Contas Anual pesquisa salarial atualizada que evidencie o 
enquadramento das remunera»es praticadas na m®dia dos valores praticados no terceiro setor para 
cargos com responsabilidades semelhantes, sendo esse um esforo a ser perseguido pelas OSs e pela 
Pasta da Cultura nos pr·ximos exerc²cios.  

Em tempo, a UM destaca um ponto de verifica«o ao conjunto dos contratos de gest«o e que precisa 
ser analisado com aten«o por todos: Secretaria, OSs e seus Conselhos Administrativos. A legisla«o 
que rege o modelo de gest«o por contratos prev° que as cl§usulas contratuais apresentem ñlimites e 
crit®rios para despesa com remunera«o e vantagens a serem percebidas pelos dirigentes e 
empregados da organiza«o socialò. Ainda que as OSs, de maneira geral, t°m cumprido os limites 
previstos nos ajustes, os manuais de RH, aprovados quando da convoca«o p¼blica, apresentam 
vantagens e benef²cios aos funcion§rios bastante divergentes entre si. Al®m de gerar disparidades entre 
os trabalhadores que atuam nos objetos culturais do Estado, alguns programas de benef²cios salariais, 
previstos em manuais de RH, t°m projetado um risco para a garantia da sustentabilidade do modelo, 
frente ¨ redu«o paulatina de repasse estadual aos contratos. Trata-se de uma quest«o que precisar§ 
ser enfrentada em curto prazo.  

B. RH NO CONJUNTO DOS CONTRATOS DE GESTëO EM 2020 

Ainda com rela«o aos sal§rios, para tornar mais qualificadas as an§lises de efici°ncia e economicidade 
dos contratos de gest«o, a Unidade de Monitoramento procedeu em 2020, tal como nos anos 
anteriores, ao exame mais detalhado dessas despesas, visto que elas correspondem, em m®dia, a 
69,8% do total repassado para o conjunto de contratos de gest«o, pactuado com a SEC4. Desde 2018, 
com base nos relat·rios anal²ticos de RH de todas as OS, foram criadas 11 faixas de remunera«o dos 
funcion§rios celetistas. Isso porque a partir de 2018 as OS comearam a ter de sal§rios acima das 10 
faixas que us§vamos at® 2017. Assim, os celetistas foram distribu²dos de acordo com a posi«o de 
seus sal§rios nominais nessas faixas, considerando-se ainda a distribui«o por g°nero - mulher ou 

 
4 Total de repasse realizado pela SEC em 2020 (S®rie Hist·rica): R$ 451.713.746. Total realizado com RH (celetistas) em 2020: R$ 315.380.011 
























































