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0 presidente do rtJlJ diz que reaQao das 
instituiQoes evitou aba]os a democracia e que 

o equilfbrio das contas e um princf pio 
civilizat6rio que nao pode ser abandonado 
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0 ADVOGADO Bruno Dantas assume o comando do Tri
bunal de Contas da Uniao a partir da pr6xima semana. Em 

,..,, . . . , . 
tempos nao mu1to remotos, 1sso ter1a pouqu1ss1ma ou quase 
nenhuma relevancia - o que nao e o caso agora. Por deca
das, o TCU se comportou co,mo reparti~ao inoperante, ca
bide de emprego para apaniguados e abrigo de politicos em 
fim de carreira. A leniencia com os governo~de turno, afi
nal, era marca registrada. Escandalos magnificos como o 
dos anoes do or~amento ou mais recentes, como mensalao 
e o petrolao, por exemplo, ficaram completamente a mar
gem dos radares da institui~ao. O ponto de inflexao foi o 
impeachment de Dilma Rousseff em 2016. A presidente te
ve o mandato cassado depois que a Corte rejeitou a presta
~ao de contas do governo. Com isso, a oposi~ao percebeu 
que tinha em maos uma poderosa arma para enfrentar o 
Executivo. Na gestao de Jair Bolsonaro, o tribunal chegou a 
ser acusado de ativismo, diante de um leque grande de in
vestiga~oes - atos golpistas de 7 de Setembro, contratos 
privados do ex-juiz Sergio Moro e ate denuncia de assedio 
sexual na Caixa Economica. Em entrevista a VEJA, o novo 
presidente do TCU fala sobre essas (muitas) atribui~oes, diz 
que a rea~ao das institui~oes impediu retrocessos durante o 
atual governo e afirma que a Corte e os contribuintes preci
sarn estar atentos ao uso correto dos recursos publicos. 

0 senhor assume a presidenci,a do TGU no memento em 
gae grande pane das irastitaiqoes foi colocada em xe-
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que por- mov.imentos extremistas. Qual papel s trribl!Jnal 
pocle ter, dagui em diante? Um dos papeis principais do 
TCU e atuar como player no equilibrio constitucional
-institucional, auxiliando no trabalho de outras institui
~oes no combate a grande corrup~ao, uma chaga em de
mocracias novas, como a brasileira. Mas tambem e atri
bui~ao do tribunal induzir no cidadao a responsabilidade 
de fiscalizar seus governantes. Pretendo criar um ranking 
nacional de transparencia dos municipios com indicado
res para que o brasileiro comum possa cobrar o prefeito, 
o vereador, o secretario municipal. Precisamos estar 
aber:tos para que, a partir da participa~ao popular em fis
caliza~6es, a sociedade nos diga: ''Voces deveriam olhar 
aquilo, voces deveriam concentrar o olhar neste assunto''. 
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0 Brasil acaba de assumir a presidencia da Orrganiza

§.ao lntermacional de lnstitui9oes Superiares de Gan

tt?-ele, ~ue tern statl!ls de 6rgao ca11sultiY,O da ONl!J. 0 
gue se pode esperar da participa9ao brasileira? Como 
presidente desta organiza~ao, a Intosai, estamos apro
ximando nossa agenda da agenda da ONU para que te
nhamos clareza do que e possivel fazer na pratica em 
temas como desenvolvimento sustentavel, erradica~ao 
da pobreza e da fome, meio ambiente e equidade de ge
nero, por exemplo. 0 que o Brasil tern feito com razoa
vel sucesso e a fiscaliza~ao de uma carteira de projetos 
de infraestrutura para que o investidor, ao olhar par:a 
aquele ativo, perceba que nao se trata de um governo 
que quer vender de qualquer jeito, e, sim, que isso ocor
re com o aval de uma institui~ao seria, como o TCU, 
com reconhecimento internacional e usando metricas 
internacionalmente aceitas. 

0 ativisma de TOW 110s ultimos anos fai necessaria'? 

Nao acho justo falar em ativismo porquenao e o tribunal 
que acorda de manha e decide que vai fiscalizar determi
nada coisa. Ha mais ou menos seis anos, houve um movi
mento em que o pr6prio Congresso come~ou a dar mais 
atribui~oes a Coi:te, determinando, por exemplo, que opi
nassemos sobre a prorroga~ao antecipada de concessoes 
ou o modelo e pre~o de privatizacoes. Antes disso, em 
2012, a partir de uma rev.isao com paises da OCDE (Or-
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ganiza9ao para a Coopera9ao e Desenvolvimento Econo
mico ), concluimos que o TCU nao exercia satisfatoria
mente seu papel e passamos a colocar mais criteria, por 
exemplo, na questao da presta~ao de contas do presiden
te da Republica. 

DeRais da rejeiqao da,s contas de 0ilma Rausseff, o tri-
6unal nao passou a ter respomsal:>ilidade tambem pe
las consequencias pol'iticas He suas decisoes? Quando 
o TCU analisa as contas do presidente, emitimos um pa
recer previo, uma pericia, mas o juiz, que e o Congresso, 
nao esta vinculado as nossas conclusoes. Em 2015, o que 
houve foi que, a partir de urna fragilidade na presta~ao 
de contas, o Congresso se apropriou daquele relat6rio e 
o utilizou para as finalidades politicas que nos todos co
nhecemos. 0 TCU em nenhum momenta disse gue a 
presidente Dilma cometeu crime de responsabilidade. 

Neste memento o gox,ermo eleito faz as csntas para pa
gar o Bolsa Familia ainda sem garantia ~e previsao or
qamentaria. 0 que fazer? Antes de ser substituido pelo 
Auxilio Brasil, por exemplo, o Balsa Familia custava ao 
Or~amento 30 bilhoes de reais. Com esse valor por ano, 
o programa contribuia para a redu~ao do nivel de pobre
za em 1,7%. Com os mesmos 30 bilhoes de reais, a deso
nera~ao da cesta basica, qll'e atinge salmao, bacalhau e 

,_ 

caviar, reduz a pobrezaem 0,1%. E preciso focalizar a po-
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litica em quern precisa. 0 governo tern esses dados, mas 
quando o TCU aprova um relat6rio de auditoria ou de fis
caliza~ao, ele diz para a sociedade brasileira que as coisas 
poderiam ser mais eficientes, principalmente porque vi
vemos um momenta de restri~oes fiscais. 

Quru dev.e ser. o ~olilto de eguilibrio entre a plataforma 

de eampanha do presiclelilte eleito e a cumgr,imento do 
teto de gastos? Um componente que precisa ser avalia
do e a necessidade de o Brasil ter uma ancora fiscal que 
transmita previsibilidade aqueles que financiam a divida 
publica. E 6bvio que o programa do presidente eleito e 
chancelado pelas urnas preve mais investimentos em 
programas sociais, e isso sera considerado pelo TCU, se 
f ormos provocados. Mas o tribunal nao e um oraculo on
de as pessoas chegam com perguntas sabre o que fazer 
para governar. Quern venceu a elei~ao tern legitimidade 
para implementar seu programa, mas isso nao significa 
que possam ser abandonados principios civilizat6rios, 
coma o equilibria das finan~as publicas. 

Existe algum ar:gumenta que posse dar s1:1stemta9ao 

tecmica a existencia da arrqamento secrete na Oongres

so? Nao acho que o secretismo seja um problema. O pro
blema sao o volume dos recursos e a falta de criterio de 
distribui~ao. Ao olharmos a destina~ao desses recursos, a 
conclusao a que chegamos e de que nao houve nenhum 
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investimento estruturante porque tudo foi canalizado pa
ra obras como a pavimenta~ao de uma rua aqui, outra ali. 
Nao seria problema destinar os recursos para cidades es
pecificas se elas realmente precisassem. E born ressaltar 
que o tribunal nao e nem a favor nem contra determinado 
modelo. Nao faz as leis. E.le as aplica, aponta as distor
~oes e envia ao Congresso. 

© senllorr consictera gue a democracia brasileira esteve 
sob ameaqa? Nao acho que em algum momento houve 
amea~a a democracia, mas nos identificamos movimen
tos na sociedade, ora espontaneos, ora incentiyados por 
atores politicos, de ataque as institui~oes. E as institui
~oes deram uma demonstra~ao superlativa de resiliencia 
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e de compreensao do momento hist6rico. Houve uma 
reac;ao proporcional as agressoes. Isso nos permitiu che
gar agora, a poucos dias para a posse do novo governo, 
ao momento maximo de uma democracia, que e a alter
nancia de poder. 

© senhor irnelui a presiclente da Republica entre esses 
ineentivadores? 0 presidente da Republica tern um esti
lo pr6prio, que, ao longo de quatro anos, muitas vezes 
serviu como mote para manifestac;oes populares. Nas 
conversas que ele teve com as instituic;oes, repetia inu
meras vezes que nunca teve a intenc;ao de ataca-las, mas 
esse discurso precisa tambem ter projec;ao na pratica po
litica. O que percebemos e que o que ha de pior sao os as
sessores, os auxiliares bajuladores que tentam adivinhar 
o que o chefe quer. 

Q senElorr se refeir.e aos militares? Nessa nora, pouco im
porta see civil ou militar. Uma ideia nao brota apenas em 
mentes que seguiram determinadas carreiras do servic;o 
publico. Eu nao consigo imaginar o que teria acontecido 
se as instituic;oes nao tivessem reagido porque elas exis
tem para agir. 0 Brasil mostrou que tern uma s6lida rede 
de blindagem institucional, formada pelo Supremo Tribu
nal Federal, pelo Congresso Nacional, pelo Tribunal de 
Contas da Uniao e pelo Tribunal Superior Eleitoral, capaz 
de impedir qualquer tentativa de arranhar a democracia. 
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0,uancJo am irntegrante do fQU ~al!ilica em om grl!lpo de 
Whats~~P mensagerns golpistas, cama foi a caso do 
ministrro Augusto Nalides, nao se pode dizer qae a pr6-
prio tribunal tem suas vivandeiras? A a<;ao do Poder Ju
diciario tern sido acertadamente implacavel contra as vi
vandeiras alvoro<;adas aludidas pelo general Castello 
Branco nos anos 60. Empresarios e militantes que atual-. . . . , . 
mente patroc1nam mov1mentos m1nor1tar1os para tentar 
fabricar uma crise antidemocratica artificial devem ser 
processados e presos. 0 pr6prio ministro Augusto Nar
des admitiu em nota seu embara<;o com o conteudo do 
audio divulgado e apresentou retrata<;ao publica conde
nando movimentos golpistas. 

© senlflor: acredita em pacificaQao real do pais ap6s a 
mudanQa de governo? Sempre defendo a ideia de que as 
institui<;oes sao maiores e mais importantes que os indivi
duos, mas no presidencialismo nao ha como negar que o 
temperamento do presidente da Republica acaba proje
tando influxos para a sociedade. 0 presidente Jair Bolso
naro sempre fez questao de exaltar uwa caracteristica sua, 
que era de nao fugir de conflitos. 0 presidente eleito Lula 
tambem sempre expressou uma caracteristica, mas a de 
pacificar conflitos. Entao, acredito, sim, em pacifica<;ao. 

Parte da apiniao gulJlica ainda critica a volta de Lula ao 
cenario politico parr causa dos easos de eorru~~ao ma 
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passado, ainda qae os processes comtra ele tenhamsi
da amalados. €omo avalia esse cenario? Eu nao cuido 
de pessoas, eu cuido de atos. A pessoa f oi chancelada pe
las urnas do Brasil e nao cabe a mim essa avalia~ao. O 
que nos vamos fazer e analisar cada ato de governo, co
mo ocorreu com todos os presidentes que foram eleitos e 
que tomaram posse no Brasil. 

©omo se sabe, o algoz na Justic;a cte Lula fei o ex-juiz 
Serrgia Mor;o, eleita agora senador. Por qual razao e 
TGU imicioa uma in~estigaqao sabre ele par causa de 
um comtrato em uma cansultoria da imiciativa privada7 
No caso dos processos que avaliam o comportamento do 
ex-juiz houve um pedido do Ministerio Publico para que 
o assunto fosse investigado. S6 cabia ao tribunal exami
nar. Nao hajuizo de valor emitido sabre o comportamen
to de Moro porgue o caso ainda esta sob avalia~ao. 
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