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RESUMO 

O presente trabalho tern como objetivo analisar a partir dos dados de acesso ao 
SAGRES online do Tribunal de Contas do Estado da Paraiba se tern tido resultado 
de controle social e de transparencia publica por meio da participacao da sociedade 
paraibana, pois existe uma preocupacao com as denuncias de corrupgao e de 
aumento do desvio do dinheiro publico em nosso pais, haja vista que a sociedade 
precisa de mecanismos que Ihe de suporte para conhecer, acompanhar e ao mesmo 
tempo fiscalizar a aplicacao dos recursos publicos. Foi escolhido como objeto de 
pesquisa o SAGRES online, uma ferramenta de controle social e de transparencia 
na administracao publica, criado pelos auditores do Tribunal de Contas do Estado da 
Paraiba, com o objetivo de fornecer a sociedade paraibana um instrumento capaz de 
disponibilizar as informagoes da gestao publica do Estado e municipios, e ao mesmo 
tempo, verificar o nfvel de interesse e de participacao da sociedade paraibana na 
utilizagao deste como ferramenta de controle social e de transparencia na 
administracao publica. Para a analise, foram utilizadas informagoes sobre o sistema, 
coletados junto ao TCE/PB atraves de um questionario com questoes abertas, 
aplicado a um servidor do orgao e dos dados estatisticos de acesso dos usuarios ao 
SAGRES online no periodo de 2007 a 2010. Observou-se que atraves do SAGRES, 
o cidadao paraibano pode acompanhar as acoes do governo, tomar conhecimento 
de como o dinheiro publico esta sendo gasto e poder exercer o seu papel de agente 
fiscalizador quanto a aplicacao dos recursos publicos no Estado e nos municipios, 
com intuito de fortalecer o controle social, a transparencia, a prevengao e o combate 
a corrupcao. No que dizem respeito aos dados, estes demonstraram que o SAGRES 
tern cumprido com o objetivo para o qual fora criado, como tambem, ficou 
constatado que o nivel de interesse e de participacao dos cidadaos paraibanos foi 
satisfatorio. Diante disso, verificou-se que e importante a participacao da sociedade 
nesse processo, pois promove a transparencia e o estimulo ao controle social, com 
o objetivo de prevenir e minimizar a ocorrencia de impropriedades na utilizagao dos 
recursos publicos. 

Palavras-chaves: Administragao publica. Controle social. Transparencia. 



RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar a partir de los datos de acceso al 
SAGRES online del Tribunal de Cuentas del Estado de la Paraiba se ha tenido 
resultado de control social y de transparencia publica por medio de la participation 
de ia sociedad paraibana, pues existe una preocupacion con las denuncias de 
corruption y de aumento del desvio del dinero publico en nuestro pais, haya vista 
que la sociedad precisa de mecanismos que le de soporte para conocer, acompanar 
y a la vez fiscalizar la aplicacion de los recursos publicos. Fue escogido como objeto 
de investigation el SAGRES online, una herramienta de control social y de 
transparencia en la administration publica, creado por los auditores del Tribunal de 
Cuentas del Estado de la Paraiba, con el objetivo de suministrar a la sociedad 
paraibana un instrumento capaz de disponibilizar las informaciones de la gestion 
publica del Estado y municipios, y a la vez, verificar el nivel de interes y de 
participation de la de la sociedad paraibana en la utilization de este como 
herramienta de control social y de transparencia en la administration publica. Para el 
analisis, fueron utilizadas informaciones sobre el sistema, recolectados junto al 
TCE/PB a traves de un questionario con cuestiones abiertas, aplicado a un servidor 
del organo y de los datos estadisticos de acceso de los usuarios al SAGRES online 
en el periodo de 2007 a 2010. Se observo que a traves del SAGRES, el ciudadano 
paraibano puede acompanar las acciones del gobierno, tomar conocimiento de como 
el dinero publico esta siendo gasto y poder ejercer su papel de agente fiscalizador 
cuanto a la aplicacion de los recursos publicos en el Estado y en los municipios, con 
intuito de fortalecer el control social, la transparencia, la prevention y el combate a la 
corruption. En el que dicen respeto a los datos, estos demostraron que el SAGRES 
ha cumplido con el objetivo para el cual fuera creado, como tambien, quedo 
constatado que el nivel de interes y de participation de los ciudadanos paraibanos 
fue satisfactorio. Delante de eso, se verified que es importante la participation de la 
sociedad en ese proceso, pues promueve la transparencia y el estimulo al control 
social, con el objetivo de prevenir y minimizar la ocorrencia de impropriedades en la 
utilization de los recursos publicos. 

Palabras-llaves: Control social. Transparencia. Administration publica. 
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1 INTRODUCAO 

O processo de redemocratizacao em nosso pais e considerado recente e 

por isso o povo brasileiro vivencia um periodo de amadurecimento no que diz 

respeito a compreender e se colocar como agentes construtores do mesmo e muitas 

sao as acoes que vem contribuindo para isto. 

Na Constituicao Federal, promulgada no ano de 1988, periodo pos ditadura, 

observa-se a possibilidade de maior participacao popular na tomada de decisoes 

dos gestores publicos deste pais. A partir de entao desencadeou a necessidade de 

criacao de ferramentas que possibilitassem o acesso do cidadao aos atos da 

administracao publica, como afirma Matias-Pereira (2008, p.23), quando diz que "As 

transformacoes nos padroes culturais das organizacoes publicas estao relacionadas 

as aspiracoes da sociedade, que deseja servicos publicos de melhor qualidade e 

prestados com maior nivel de transparencia". 

E foi mediante essa demanda da sociedade que em 2000 foi aprovada a Lei 

de Responsabilidade Fiscal - LRF, uma lei complementar que regulou o Art. 163, 

inciso I da Constituicao Federal, resultado de uma determinacao constitutional. A 

LRF tern como pressupostos basicos o equilibrio entre receita e despesa, a 

transparencia da gestao fiscal e responsabilidade dos dirigentes. Esses principios -

austeridade, economicidade e seriedade - sao os referenciais para orientar o 

principio da eficiencia na gestao publica contida na Constituicao Federal do Brasil 

(Emenda Constitutional n°. 19, de 1998) afirmou Matias-Pereira (2006, p. 296 e 

297), e, podemos observar no caput do Art. 1°. § 1° da LRF, que dizem: 

Art. 1 9 Esta Lei Complementar estabelece normas de financas publicas 
voltadas para a responsabilidade na gest§o fiscal, com amparo no Capitulo 
II do Titulo VI da Constituicao. 

§ 1 s A responsabilidade na gestao fiscal pressupSe a acao planejada e 
transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de 
afetar o equilibrio das contas publicas, mediante o cumprimento de metas 
de resultados entre receitas e despesas e a obediencia a limites e 
condicdes no que tange a renuncia de receita, geracao de despesas com 
pessoal, da seguridade social e outras, dividas consolidada e mobiliaria, 
operacSes de credito, inclusive por antecipacao de receita, concessao de 
garantia e inscricao em Restos a Pagar. 
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Buseando reforear esta tendencia, foi aprovada a Lei Complementar N°. 

131/2009, de 27 de maio de 2009, que alterou o paragrafo unico do Art. 48 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal - LRF, o qual incrementa outras formas de transparencia a 

gestao publica, atraves do incentivo a participacao popular e realizacao de 

audiencias publicas na elaboracao dos instrumentos de planejamento da 

administragao publica, tais como: Piano Plurianual (PPA), Lei de Diretriz 

Orcamentaria (LDO) e Lei Orgamentaria Anual (LOA). Como tambem, assegura o 

acompanhamento da execugao orcamentaria e financeira pela sociedade, em tempo 

real, atraves de meios eletronicos de acesso publico. 

Visando o aprimoramento desse processo, o Governo Federal criou o Portal 

da Transparencia Brasil, que e uma iniciativa da Controladoria-Geral da Uniao 

(CGU), langada em novembro de 2004, para assegurar a boa e correta aplicacao 

dos recursos publicos com o objetivo de aumentar a transparencia da gestao 

publica, permitindo que o cidadao acompanhe como o dinheiro publico esta sendo 

utilizado e ajudando a fiscalizar. 

Da mesma forma, o Tribunal de Contas do Estado da Paraiba criou o 

SAGRES online, que e uma importante ferramenta de controle social, com o intuito 

de favorecer a fiscalizacao da gestao publica dos municipios paraibanos, Governo 

do Estado (administragao direta e indireta), Assembleia Legislativa e Camaras de 

Vereadores, por parte dos cidadaos, visando contribuir para o combate a corrupcao. 

Torna-se prudente que a sociedade como parte envolvida nos atos 

administrativos do Estado conhega e participe ativamente das agoes desenvolvidas 

pela administragao publica, acompanhe a aplicagao dos recursos publicos, verifique 

quais os resultados alcangados com os gastos, bem como, exerga o papel de 

cidadania, fiscalizando as irregularidades, os desvios e os desperdicios. 

Para Figueiredo e Nobrega (2002, p. 321), 

A sociedade pode e deve ser chamada a participar e assumir 
responsabilidade compartilhada pela gestao publica, atraves de diversos 
mecanismos de dialogo e interacfio Estado-Sociedade. [...] um meio de 
abertura para a sociedade participar dos atos de governo e que tern se 
difundido no Brasil s£o as "ouvidorias". Ainda tern se utilizado de caixas 
sugestdes ou site na internet, como instrumento de interacSo com a 
sociedade. E relevante ressaltar que todo esse processo de transparencia e 
responsabilidade compartilhada deve ser fortemente influenciado pela 
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sociedade atraves de suas entidades representativas, tais como as 
organizacdes rt§o-governamentais, de forma que a populacao possa ter 
relacao de confiabilidade com o poder publico e confira legitimidade as 
informacSes por ele geradas. 

Seguindo esse raciocfnio, pode-se dizer que a sociedade e merecedora de 

uma administragao publica que zele pela correta execugao orgamentaria, atuando 

com gestao fiscal e social, promovendo agoes que estimulem a sociedade civil a 

monitorar e fiscalizar o planejamento financeiro do Estado. 

E papel do Estado estabelecer relagoes que prima pela justiga e pelo 

equilibrio com o cidadao por meio do incentivo, promogao, apoio e participagao em 

agoes de cidadania e de incentivos voltados para o controle social, a transparencia e 

o combate a corrupgao. 

Mediante o exposto e diante da oportunidade de se pesquisar 

cientificamente uma tematica na area de gestao e administragao publica, optou-se 

pelo tema, Controle Social e Transparencia na Administragao Publica: Analise do 

SAGRES online como ferramenta eficaz - TCE/PB. 

Baseado no que foi explanado acima, questiona-se: O cidadao paraibano 

reconhece o SAGRES online do TCE/PB como ferramenta de controle social e de 

transparencia na Administragao Publica estadual e municipal? 

Para responder a problematica do estudo, foi definido como objetivo geral da 

pesquisa: Analisar os resultados do SAGRES online como uma ferramenta de 

controle social e de transparencia publica para a sociedade paraibana. Para isto, 

definiu-se como objetivos especificos: (1) Descrever como funciona e quais as 

fungoes do sistema SAGRES online do Tribunal de Contas do Estado da Paraiba; 

(2) Identificar se os objetivos pelos quais o sistema foi criado estao sendo 

alcangados. 

Para um melhor entendimento do trabalho que esta organizada em cinco 

capitulos, que sao descritos da seguinte forma: Na parte Introdutoria esta 

apresentado o problema, a justificativa, os objetivos da pesquisa e a organizagao do 

trabalho. Na segunda parte encontram-se os Fundamentos Teoricos: conceitos de 

Estado, Sociedade, Governo, Administragao Publica, a evolugao do Controle Social 

no Brasil e a Transparencia e Transparencia da Administragao publica. Na terceira 

parte descreve-se a Metodologia: O SAGRES online do Tribunal de Contas do 



IS 

Estado da Paraiba - TCE/PB e as fungoes por ele desempenhadas, alem dos 

aspectos metodologicos utiiizados no desenvolvimento da pesquisa e do trabalho. 

No capitulo seguinte estao estabelecidos os Resultados: SAGRES online como 

ferramenta de controle social e de transparencia publica do TCE/PB. Por fim a 

Conclusao: as consideracoes sobre a analise qualitativa e quantitativa dos dados 

encontrados no desenvolvimento da pesquisa. 
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2 FUNDAWIENTACAO TEORICA 

A necessidade de estudar temas como controle social e transparencia na 

administragao publica, requer, em primeiro piano, que seja analisada a estreita 

relagao existente entre estes e os conceitos de Estado, Sociedade, Governo e 

Administragao Publica. 

Nesse sentido busca-se enfocar os referidos conceitos, visando 

compreender em que momento e com que objetivos surge cada um e de que forma 

vem se dando a relagao entre todos, assim como suas implieagoes no atual modelo 

de gestao publica, como bem preconiza Castro (2009, p. 08), ao dizer que: 

A chave para a compreens§o de todos os processos ligados a auditoria e o 
controle interno na Administracao Publica, esta no entendimento das 
caracteristicas basicas da gestao publica. Uma vez dominados alguns 
conceitos, e possivel desmistificar o discurso que alega ser o tema 
demasiado complexo. 

A compreensao do processo publico ganha uma caracteristica nova, por 

propiciar um entendimento menos complexo, possibilitando a interagao com todos os 

cidadaos. 

2.1. Conceitos 

A seguir sao descritos os conceitos necessarios para o entendimento do tema 

abordado nesta pesquisa. 

2.1.1. Estado 

Segundo Meirelles, Azevedo e Aleixo (2010), o conceito de Estado varia 

segundo o angulo em que e considerado. Assim e possivel compreender o referido 

conceito a partir de uma analise sociologica, polftica ou constitutional: 
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Socioiogicamente, Estado e corporac§o territorial, detentora de um poder de 
mando originario. Politicamente pode ser entendido como uma comunidade 
de homens, fixada sobre um territ6rio, com poderes superiores de ac§o, de 
mando e coercao e constitucionalmente e pessoa juridica territorial 
soberana. 

Quando se busca contextualizar o referido conceito e possivel encontrar 

registros desde a idade media, o que se da numa perspectiva teologica, destacando-

se os ensinamentos de Santo Agostinho e Santo Tomas de Aquino, que na verdade 

nao tratavam a realidade social, pois as ideias da epoca estavam baseadas na 

abstracao dos sentimentos humanos e tinha por base os conhecimentos 

acumulados nos mosteiros. No inicio do seculo XVI, com a disseminacao de ideias 

como a de Maquiavel, observa-se o abandono dos fundamentos teologicos e a 

consequente busca de generalizacoes a partir da propria realidade. 

Meirelles, Azevedo e Aleixo (2010) afirmam ainda que: 

O Estado e constituido de tres elementos originarios e indissociaveis, que 
sao: povo, territ6rio e governo soberano. Povo e o componente humano do 
Estado; territdrio, a sua base fisica; governo soberano, o elemento condutor 
do Estado, que detem e exerce o poder absoluto de autodeterminacao e 
auto-organizacio emanado do povo. 

Os poderes do Estado, na classica triparticao de Montesquieu, ate hoje 

adotada nos Estados de Direito, sao o Legislativo, o Executivo e o Judiciario, 

independentes e harmonicos entre si e com suas funcoes reciprocamente 

indelegaveis. 

A organizacao do Estado brasileiro e materia constitucional quanto ao 

aspecto politico-administrativo, formado pela Uniao, Estados-membros, o Distrito 

Federal e os Municipios, que sao entidades estatais, com autonomia politica 

reconhecida pela Constituigao Federal, conforme estabelece seu artigo 18: "A 

organizacao politico-administrativa da Republica Federativa do Brasil compreende a 

Uniao, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios, todos autonomos, nos termos 

desta Constituicao". 

Meirelles, Azevedo e Aleixo (2010, p. 64) afirmam que: 

Ap6s a organizacao soberana do Estado, com a instituicao constitucional 
dos tres Poderes que comp6e o Governo, e a divisao politica do territdrio 
nacional, segue-se a organizacao da Administrate ou seja, a estruturacao 
legal das entidades e drgaos que irao desempenhar as funcdes atraves dos 
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agentes publicos. Essa organizacao se faz por lei, e excepcionalmente por 
decreto e normas inferiores, quando nao existe a criacfio de cargos nem 
aumenta a despesa publica. 

2.1.2. Sociedade 

Para conceituar sociedade, Castro (2009, p. 14) afirma que e necessario que 

se faca uma relagao imediata com aquilo que caracteriza a propria existencia do ser 

humano, uma vez que o homem nao pode viver so. 

Como dizia Aristoteles em sua obra A Politica apud Castro (2009, p. 14): 

Nascendo e vivendo em sociedade, o homem se mostra uma criatura 
eminentemente social, um animal politico [...] Resta evidente que o Estado e 
uma instituicao natural e que o homem vem a ser, por natureza, um animal 
politico. Um homem que, por temperamento, e n§o em razSo de 
determinadas circunstancias, nao vive em sociedade, ou e um degenerado 
ou e muito superior a um homem. 

Inspirado em Aristoteles, Santo Tomas Aquino (1225-1274) considera que o 

homem, sendo sociavel por natureza, em apenas tres casos viveria em solidao 

(Summa Theologica, I, XCVI,): 

a) caso da natureza excelsa (excellentia naturae), isto e, o do indivlduo 
dotado de natureza divina, carismatico, vivendo em comunhio com a 
pr6pria divindade, conforme Jesus em seu retiro no deserto; 

b) caso de natureza doentia (corruptio naturae), vale dizer, o caso do 
indivlduo atingido por anomalias fisicas e mentais, as quais criariam uma 
barreira entre ele e seus semelhantes; 

c) caso de ma sorte (mala fortuna), no qual o indivlduo ver-se-ia privado do 
convfvio social em razao dos azares do destino, por exemplo, num 
naufragio, na queda de uma aeronave. 

Outra definigao importante e a do jurista e filosofo italiano Del Vecchio apud 

Castro (2009, p. 15-16) para quern a sociedade e "o complexo de relagoes em que 

varios individuos convivem e trabalham conjuntamente, de modo a formarem uma 

nova e superior unidade". Nesta definigao, vale ressaltar a importancia do termo 

relagao que revela o fato de que a vida em sociedade pressupoe um relacionamento 

entre pessoas. 
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Em resume-, a sociedade e o produto da conjugacao de um simples impulso 

associativo natural e da cooperacao da vontade humana. O elemento basico que 

caracteriza a sociedade e o bem comum. 

No que diz respeito ao ordenamento jurldico brasileiro, a Constituicao 

Federal trata da sociedade ja no seu art. 1°, quando define em seu paragrafo unico 

que: "Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos 

ou diretamente, nos termos desta constituicao". 

2.1.3. Governo 

E necessario que se esclareca e nao mais se confunda com o significado 

das expressoes administragao publica e governo, as quais chegam a ser tratadas 

como sinonimas e que na realidade tern conceitos distintos. 

Segundo Castro (2009, p. 17), governo, pela sua etimologia, significa 

"autoridade, poder de diregao que preside a vida do Estado e prove as necessidades 

coletivas". 

Na visao de Meirelles, Azevedo e Aleixo (2010), a expressao governo deve 

ser analisada sob varios sentidos e aspectos, quais sejam: 

Em sentido formal, e o conjunto de Poderes e 6rgaos constitucionais. Em 
sentido material, e o complexo de funcdes estatais basicas. Em sentido 
operacional, e a conducio politica dos negdeios publicos. Na verdade, o 
Governo ora se identifica com os poderes e 6rgaos supremos do Estado, 
ora se apresenta nas funcSes originarias desses Poderes e 6rgaos como 
manifestacao da soberania. A constante, porem, do Governo 6 a sua 
expressao politica de comando, de iniciativa, de fixac§o de objetivos do 
Estado e de manutencao da ordem jurfdica vigente. O Governo atua 
mediante atos de Soberania ou, pelo menos, de autonomia politica na 
conducao dos negdeios publicos. 

2.1.4. Administracao Publica 
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Ja administragao publica e definida por Castro (2009, p. 17), como sendo "o 

conjunto de orgaos instituidos, para a consecucao concreta dos objetivos do 

governo, em sentido formal, e a atividade publica ou servieo publico, em sentido 

material". 

Ainda segundo Castro (2009, p. 17) a palavra administragao deve ser 

analisada sob dois aspectos: 

O aspecto subjetivo (formal) e o objetivo (material). Subjetivamente, 
administracao e o conjunto de drgaos e entidades publicas que exercem 
atividades administrativas, como bem define Maria Sylvia Zanella Di Pietro. 
Compreende pessoas juridicas, 6rgSos e agentes publicos, incumbidos de 
exercerem uma das funcSes da atividade estatal: a funeao administrativa. 

Em sentido objetivo, administracao publica significa a atividade concreta do 
Estado, dirigida a consecucao das necessidades coletivas de modo direto e 
imediato. Em outras palavras, o conjunto das funcSes necessarias aos 
servicos publicos em geral - a prdpria atividade administrativa. 

Castro (2009, p. 17) afirma tambem que: 

Enquanto a atividade do governo e discricionaria, fundamentada de acordo 
com determinada orientacao politica, ideoldgica ou doutrinaria, a ac§o da 
administrac§o e neutra, vinculada a norma ou a tecnica. Dessa forma, pode-
se dizer que o governo age independentemente, enquanto a administracao 
o faz de maneira hierarquizada. 

Seguindo o raciocinio de apresentar os varios autores que trata do assunto 

em questao, traz-se aqui tambem o conceito de Administragao Publica de Meirelles, 

Azevedo e Aleixo (2010, p. 65), que dizem: 

Administracao Publica em sentido formal, e o conjunto de drgaos instituidos 
para consecucao dos objetivos do governo; em sentido material, e o 
conjunto das funcSes necessarias aos servicos publicos em geral; em 
acepcao operacional, e o desempenho perene e sistematico, legal e 
tecnico, dos servicos prdprios do Estado ou por ele assumidos em beneficio 
da coletividade. Numa visao global, a Administracao e, pois, todo o 
aparelhamento do Estado preordenado a realizacao de servicos, visando a 
satisfacao das necessidades coletivas. A administracao nao pratica atos de 
governo; pratica, tao somente, atos de exeeucao, com maior ou menor 
autonomia funcional, segundo a competencia do 6rg3o e de seus agentes. 
Sao dos chamados atos administrativos. 

Sobre Administragao Publica, ja Silva (2000, p. 635) apresenta a seguinte 

concepgao: 

E o conjunto de meios institucionais, materiais, financeiros e humanos, 
organizados e necessarios para executar as decisoes polfticas. Esta e uma 
nocao simples de administracao publica que destaca, em primeiro lugar, 
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que e subordinado ao poder politico. Em segundo lugar, que e meio e, 
portanto, algo de que se serve para atingir fins definidos. Em terceiro lugar, 
denota seus aspectos: um conjunto de 6rgaos a servico do poder politico e 
as operacoes realizadas, atividades administrativas. 

Uma questao que se deve aqui esclarecer e quanto aos conceitos de 

administragao publica e gestao publica. Gestao publica se refere as fungoes da 

gerencia publica dos negocios do governo; mandato de administragao (FERREIRA, 

1999 apud CASTRO, 2006, p. 12). De acordo com o ultimo conceito, a gestao 

associa-se a uma determinada fase de mandato. Portanto, em primeira analise, a 

gestao teria as mesmas caracteristicas da administragao, porem, validas para um 

periodo de tempo determinado. 

Segundo Meirelles, Azevedo e Aleixo (2010, p. 66), o Governo e a 

Administragao, como criagao abstrata da Constituigao e das leis, atuam por 

intermedio de suas entidades (pessoa juridica, publica ou privada), de seus orgaos 

(centros de decisoes) e de seus agentes (pessoas fisicas investidas em cargos e 

fungoes). 

A administragao publica busca se adequar, se modernizar, se reinventar, 

para atender as demandas da sociedade que sao crescentes. Neste sentido, ela 

esta atualmente voltada para o atendimento de resultados atraves da implantagao 

de processos de transformagao que se materializam atraves da aprovagao de leis 

que objetivam aprimorar as suas fungoes gerenciais, incorporando formas de 

controle e de transparencia na gestao publica, a exemplo disso, pode-se citar a 

aprovagao da LRF, que trouxe no seu bojo, instrumentos legais e obrigatorios para 

aprimorar estes mecanismos, com os fins de melhorar os servigos a sociedade e o 

combate a corrupgao. 

2.2. Controle 

O controle traz a sensagao de monitoramento, de vigiado, por isso que a 

expressao significa para muitos uma atitude inconveniente, para outros, no entanto, 

e considerado como um procedimento necessario. 
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Segundo Castro (2009, p. 27), o vocabulo controle: 

Tern origem no latim rotulum, que designava a relacao dos contribuintes. 
Era a partir dessa lista que se contratava a operacao do cobrador de 
impostos. Incorporado em definitivo pelos diversos idiomas, o vocabulo 
controle tern sentido amplo, podendo significar dominacao 
(hierarquia/subordinacao), direc§o (comando), limitacao (proibicSo), 
vigilancia (fiscalizacao continua), verificacao (exame), registro 
(identificacao). 

Controlar e o ato de fiscalizar, acompanhar procedimentos, com a finalidade 

de detectar possiveis desvios e irregularidades. Com o controle e possivel detectar 

previamente e adotar as medidas preventivas e corretivas necessarias. 

De acordo com Fayol (ANTUNES, 1998, p. 61 apud CASTRO, 2009, p. 28), 

criador da corrente anatomica da administragao: 

O controle consiste em verificar se tudo ocorre em conformidade com o 
piano adotado, as instrucoes emitidas e os principios estabelecidos. Tern 
por objetivo apontar as falhas e os erros para retifica-los e evitar sua 
reincidencia. Aplica-se a tudo: coisas, pessoas, ato. 

Taylor (CHIAVENATO, 2001 apud CASTRO, 2009, p. 28) considerava o 

controle como um dos quatro principios da administragao e que tinha como fungao 

"controlar o trabalho, para se certificar de que o mesmo esta sendo executado de 

acordo com as normas estabelecidas e segundo o piano previsto. A gerencia deve 

cooperar com os trabalhadores, para que a execugao seja a melhor possivel". 

Controlar e saber se o que foi planejado e organizado esta dando os 

resultados esperados, e medir o sucesso ou insucesso de todo o processo 

administrative pois se torna fundamental o controle para garantir a eficiencia e 

eficacia da Administragao. 

Stoner (1999) dividiu a fungao de controle em 4 elementos: (1) estabelecer 

padroes de desempenho; (2) medir o desempenho atual; (3) comparar esse 

desempenho com os padroes estabelecidos; e (4) caso sejam detectados desvios, 

executar agSes corretivas. 

Sobre a finalidade de Controle, Stoner (1999, p. 7) diz que: "Atraves da 

fungao de controlar, o administrador mantem a organizagao no caminho escolhido". 

De maneira semelhante, Chiavenato (2000) fala que a finalidade do controle e 
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assegurar que os resultados do que foi planejado, organizado e dirigido se ajustem 

tanto quanto possivel aos objetivos previamente estabelecidos. 

Atraves do Controle e possivel identificar se o processo esta se 

desenvolvendo bem e melhora-lo, se possivel, ou se o processo esta se 

desenvolvendo de maneira insatisfatoria e propor agoes corretivas ou novos 

direcionamentos para a Administragao. E o Controle que garante os bons resultados 

e a melhoria continua do Processo de Administrar. 

Segundo Castro (2009, p. 28), que defende a observagao do controle em 

todos os niveis e segmentos da sociedade: 

Observa-se pela clareza e amplitude da definicao que o controle deve ser 
exercido em todos os nfveis e em todos os setores para ser efetivo. Tanto 
os cidadaos como as autoridades, chefes de familia ou de empresa, 
eleitores ou eleitos concordam, de maneira quase unanime, que e 
necessario controlar. E, principalmente, que e preciso controlar os outros. 

Por questao natural ou cultural da aceitagao do controle, mantem-se no meio 

dos estudantes e ate dos tecnicos, uma enorme duvida e uma, por que nao dizer, 

confusao, a respeito do conceito de controle, possibilitando inumeras interpretagoes. 

Segundo Castro (2009, p. 31), "O que ninguem tern duvida, e os profissionais 

concordam, e que os dirigentes que nao valorizam ou nao gosta de controle, ou esta 

mal informado ou mal intencionado". 

Na realidade, a grande maioria dos gestores deste pais nao possui uma 

relagao harmonica com as formas de controle, muitas vezes pelos instrumentos 

legais existirem, mas nao ha por parte destes, interesse em sua aplicagao. A 

sociedade nao e incentivada a utilizar as ferramentas disponiveis, que no fundo 

deveria ser vista como um instrumento de auxilio e nao como um obstaculo para o 

bom desempenho de sua gestao. 

No fundo controle pode ser observado atraves da seguinte passagem 

definida por Castro (2009, P. 31): "Quando tudo vai bem, ninguem lembra... Quando 

algo vai mal, dizem que nao existe... Quando e para gastar, nao acham que seja 

necessario... Quando e nos outros todos concordam... Quando e sobre voce nao 

precisa existir... Porem, quando se ve que realmente n§o existe, todos concordam 

que deveria existir." 
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2.2.1. Controle na Administragao Publica 

A atividade de controle, vinculada, inicialmente, as finangas das empresas, 

pode ser aplicada as finangas pessoais. O equilibrio do orgamento individual 

depende do controle que se exerce sobre os gastos, de forma a compatibiliza-los 

com a receita. Principio que se fortaleceu na Administragao Publica atraves da Lei 

de Responsabilidade Fiscal. Segundo Castro (2006, p. 27), "com muito mais razao, 

deve-se manter controle orgamentario da res (coisa) publica, por ser um recurso da 

sociedade, gerido por agentes publicos em prol da coletividade". 

Para isso, o dirigente publico deve obediencia aos principios da 

Administragao Publica, conforme definidos no art. 37 da Constituigao Federal de 

1988: 

A Administrate- Publica direta e indireta de qualquer dos poderes da Uniao, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios obedecera aos principios 
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiencia. 

A Constituigao Federal de 1988 tambem definiu, em seus artigos 70 a 75, as 

normas gerais para a realizagao do controle pelos poderes e pelos orgaos 

especificos criados para atender a esta fungao administrativa: 

Art. 70 - A fiscalizagao contabil, financeira, orcamentaria, operacional e 
patrimonial da Uniao e das entidades da administragao direta e indireta, 
quanta a legalidade, legitimidade, economicidade, aplicacao das 
subvencSes e renuncia de receitas, sera exercida pelo Congresso Nacionai, 
mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada 
Poder. 

Paragrafo Onico. Prestara contas qualquer pessoa ffsica ou jurfdica, publica 
ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, 
bens e valores publicos ou pelos quais a Uniao responda, ou que, em nome 
desta, assuma obrigacSes de natureza pecuniaria. 

Quanta ao controle da execugao orgamentaria, a Lei Federal 4.320/64 
estabeleceu no seu art. 75, conforme suas disposigoes: 

Art. 7 5 - 0 controle da execugao orgamentaria compreendera: 
I - a legalidade dos atos de que resultem a arrecadacao da receita ou a 
realizac§o da despesa, o nascimento ou a extinc§o de direitos e obrigacdes; 
II - a fidelidade funcional dos agentes da administragao, responsaveis por 
bens e valores publicos; 

III - o cumprimento do programa de trabalho expresso em termos 
monetarios e em termos de realizagao de obras e prestagao de servigos. 
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Quanto ao controle interno torna-se necessario observar a Lei 4.320/64 que 

estabeleceu: 

Art. 76 - O Poder Executivo exercera os tres tipos de controle a que se 
refere o artigo 75, sem prejuizo das atribuicdes do Tribunal de Contas ou 
6rg3o equivalente. 

Art. 77 - A verificacao da legalidade dos atos de execucSo orcamentaria 
sera previa, concomitante e subsequente. 
Art. 78 - Alem da prestacao ou tomada de contas anual, quando instituida 
em lei, ou por fim de gestao, podera haver, a qualquer tempo, levantamento, 
prestacao ou tomada de contas de todos os responsaveis por bens ou 
valores publicos. 
Art. 79 - Ao 6rg3o incumbido da elaboracao da proposta orcamentaria ou a 
outro indicado na legislacao, cabera o contrdle estabelecido no inciso III do 
artigo 75. 
Paragrafo unico - Esse controle far-se-a, quando for o caso, em termos de 
unidades de medida, previamente estabelecidos para cada atividade. 
Art. 80 - Compete aos servicos de contabilidade ou 6rgaos equivalentes 
verificar a exata observancia dos limites das cotas trimestrais atribuidas a 
cada unidade orcamentaria, dentro do sistema que f6r instituido para esse 
fim. 

Independentemente do objetivo que se prioriza, e necessario que as areas 

responsaveis pelas tecnicas que suportam o controle interno - orcamento, 

contabilidade e auditoria - tenham clareza de onde se quer chegar. Aqueles que 

lidam com as tecnicas de controle tern maior facilidade de entende-las quando 

sabem quais os resultados que desejam chegar. 

Contudo a Constituigao Federal de 1988 estabeleceu em seu artigo 74 que 

os poderes Executivo, Legislativo e Judiciario, manterao, de forma integrada, 

sistema de controle interno com a finalidade de avaliar o cumprimento das metas 

previstas no piano plurianual, a execugao dos programas de governo e dos 

orgamentos, comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto a eficacia e 

eficiencia, da gestao orgamentaria, financeira e patrimonial e estabeleceu tambem 

que qualquer cidadao, partido politico, associagao ou sindicato e parte legitima para 

denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o TCU. 

Ja o controle externo e exercido na administragao publica por orgaos 

publicos e privado, poderes, instituigoes e a propria sociedade. Para isto, existe 

determinagao constitucional e legislagao especifica para tal. Como exemplo, pode-

se citar a Lei Federal 4.320/64 que trata da materia da seguinte forma: 
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Art. 81 - O controle da execugao orcamentaria, pelo Poder Legislativo, tera 
por objetivo verificar a probidade da administracao, a guarda e legal 
emprego dos dinheiros publicos e o cumprimento da Lei de Orcamento. 

Art. 82 - O Poder Executivo, anualmente, prestara contas ao Poder 
Legislativo, no prazo estabelecido nas ConstituicSes ou nas Leis Organicas 
dos Municipios. 

§ 1° - As contas do Poder Executivo serao submetidas ao Poder Legislativo, 
com Parecer previo do Tribunal de Contas ou orgao equivalente. 

§ 2° - Quando, no Municipio nao houver Tribunal de Contas ou 6rgao 
equivalente, a CSmara de Vereadores podera designar peritos contadores 
para verificarem as contas do prefeito e sdbre elas emitirem parecer. 

O controle externo tambem se notabiliza pelo controle existente entre os 

poderes legislativo, executivo e judiciario, o sistema de freios e contrapesos 

estabelecido pela Constituicao Federal do Brasil. O Poder Legislativo controla o 

Judiciario e o Executivo, o Poder Executivo controla o Judiciario e o Legislativo e o 

Poder Judiciario controla o Legislativo e o Executivo. 

Castro (2009, p. 40) afirmou que "pouco importa o poder exercido por um, 

por alguns ou por muitos. Quern o detem tende dele abusar, colocando em risco o 

processo democratico". Montesquieu prega o ensinamento de que a liberdade 

politica so se encontra nos govemos moderados. Segundo Montesquieu "O poder 

vai ate onde encontra os seus limites". 

Para que um poder freie o outro, Montesquieu (apud CASTRO, 2006, P. 40) 

sustenta a famosa doutrina da divisao dos poderes, assinalando que; 

Estaria tudo perdido se um mesmo homem, ou um mesmo corpo de 
principes ou nobres, exercesse esses tres poderes: o de fazer as leis, o de 
executar as resoIugSes publicas e o de julgar os crimes ou demandas dos 
particulares. 

Cabe tambem destacar a importancia do controle na administragao publica, 
conforme destaca o Manual para os Agentes Municipais da CGU (2005, p. 16) de 
que: 

O controle e uma das funcSes ciassicas da administracao de qualquer 
entidade, seja publica ou privada, sendo precedido pelas atividades 
administrativas de planejamento, organizacao e coordenacao. Na 
administragao publica, esta fungao e mais abrangente e necessaria em 
virtude do dever de prestagao de contas a que todo ente estatal esta 
submetido. 

Alem das formas de controle externo ja apresentadas, os Tribunals de 

Contas tambem se configuram como tal. Os Tribunals de Contas tern a fungao 

constitucional de fiscalizar os poderes Executivo, Legislativo e Judiciario. A 



27 

Constituigao Federal de 1988 absorveu as estruturas vigentes dos tribunals e 

proibiu, no arnbito dos municipios, a criacao de novos e definiu, em seu art. 71, que 

o controle externo das contas dos poderes constituidos sera exercido pelo Tribunal 

de Contas da Uniao. No art. 75, estendeu essa mesma regra aos demais Tribunals 

de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunals de Contas 

dos Municipios. 

Segundo Castro (2009, p. 42), os Tribunals de Contas sao "instituigoes 

importantes e fundamentals no processo de sustentagao da democracia, agindo na 

defesa da boa e regular aplicacao dos recursos publicos". 

Os Tribunals de Contas do Estado sao Cortes Administrativas, cabendo a 

eles julgar as contas dos administradores e demais responsaveis por dinheiros, bens 

e valores publicos das unidades dos poderes do Estado e dos Municipios e das 

entidades de suas respectivas administracoes indiretas, incluidas as fundagoes e 

sociedades instituidas e mantidas pelo poder publico estadual ou municipal, bem 

como as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade 

de que resulte dano ao Erario. 

Cabe aos tribunals de contas dos estados julgarem as prestagoes de contas 

da gestao publica dos seus jurisdicionados anualmente. O julgamento acontece sob 

dois criterios: o julgamento do ordenador de despesas e do gestor publico para o 

mesmo ente, pois no municipio e a mesma pessoa. O julgamento do ordenador de 

despesas e tecnico enquanto que o do gestor publico e politico. E ai e onde mora o 

perigo, pois, o resultado do julgamento do gestor e passivel de ser derrubado pela 

Camara de Vereadores, quando este e desfavoravel no Tribunal de Contas, o que 

poderia o tornar inelegivel caso fosse mantido o resultado inicial. Quanto ao 

julgamento do ordenador de despesas, este ganha outro contorno, pois sendo 

desaprovada a prestagao de contas no Tribunal, este imputara ao ordenador de 

despesas as sangoes previstas na lei, quais sejam: devolugao de dinheiro ao erario 

publico, pagamento de multas, responsabilizagao civel e criminalmente, perda da 

fungao publica, inelegibilidade, entre outras, com o agravante de que o Poder 

Legislativo nao tern competencia para mudar esta decisao. Estas penalidades serao 

aplicadas pelo Poder Judiciario, respeitando os prazos processuais e o direito da 

ampla defesa e do contraditorio. 
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O problema nisso tudo e que a justica e lenta e a lei e cheia de brechas 

juridicas, permitindo recursos indefinidamente com a finalidade apenas de 

procrastinar por varios anos uma decisao definitiva. Quando a decisao e pela 

condenacao do reu, quando isso acontece, este ja nao mais ocupa o cargo ou 

mesmo ja e falecido, Existe tambem a situagao em que o processo prescreve por 

agao da propria justica que prevaricou culposa ou dolosamente. Estas situagoes 

aqui elencadas contribuem para a instalaeao de sentimento de injustica e de 

impunidade no seio da sociedade, desestimulando o cidadao a fiscalizar e denunciar 

os maus gestores publicos deste pais. 

2.2.2. Controle Social 

O controle social e uma forma de controle externo e e exercido pela 

populagao, que segundo Castro (2009, p. 45), "se manifesta no exercicio do voto 

para escolha dos governantes e representantes junto ao parlamento municipal, 

estadual e national". 

Os cidadaos tambem exercem controle sobre as agoes de governo. 

Segundo Castro (2009, p. 46), isso se materializa atraves de instrumentos legais, 

quais sejam: "por meio de representagao e de peticao aos orgaos publicos, pelo 

direito de obter certidao e informagoes, assim como pelos institutes do habeas data, 

habeas corpus, mandado de seguranga, individual e coletivo, pela agio popular e 

pela agao civil publica, entre outros". 

A Constituigao Federal dispoe em seu art. 5°. Inciso XXXIV que: 

SSo a todos assegurados, independerttemente do pagamento de taxas: a) 
o direito de peticao aos Poderes Publicos em defesa dos direitos ou contra 
ilegalidades ou abuso de poder; b) a obtencao de certidSes em reparticdes 
pdblicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situacdes de 
interesse pessoal. 

A Constituigao Federal Tambem dispoe no inciso LXXIII do mesmo artigo, 
que: 

Qualquer cidadao e parte legitima para propor acao popular que vise a anular 
ato lesivo ao patrimdnio publico ou de entidade de que o Estado participe, a 
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moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimdnio hist6rico e 
cultural, ficando o autor, salvo comprovada ma-fe, isento de custas judiciais e 
do onus da sucumbencia. 

O controle da sociedade sobre a administracao publica tambem foi 

estabelecido no art. 31 £ 3° da Constituigao Federal, que diz: "As contas dos 

municipios ficarao, durante sessenta dias, anualmente, a disposicao de qualquer 

contribuinte, para exame e apreciagao, o qual podera questionar-lhes a legitimidade, 

nos termos da lei." 

Importante destacar que o controle do cidadao sobre a administragao publica 

se da tambem pela participagao popular na elaboragao do Piano Plurianual (PPA), 

da Lei de Diretriz Orgamentaria (LDO) e da Lei Orgamentaria Anual (LOA), como 

tambem, no acompanhamento da execugao destes instrumentos, conforme 

estabelece a LRF, nos incisos I e II do art. 48: 

Inciso I - incentivo a participagao popular e realizacao de audiencias 
publicas, durante os processos de elaboragao e discussio dos pianos, lei 
de diretrizes orcamentarias e orcamentos; 

Inciso II - liberac§o ao pleno conhecimento e acompanhamento da 
sociedade, em tempo real, de informacSes pormenorizadas sobre a 
execugao orgamentaria e financeira, em meios eletrdnicos de acesso 
publico. (Incluido pela Lei Complementar n°. 131, de 2009). 

A transparencia na administragao publica e uma ferramenta que proporciona 

ao cidadao brasileiro maior controle sobre os atos dos administradores publicos, em 

todas as esferas de governo - Federal, Estadual e Municipal - e para isso, os 

legisladores aprovaram a Lei n°. 9.755/98 que estabeleceu: 

Art. 1 5 O Tribunal de Contas da Uniao criara homepage na rede de 
computadores Internet, com o tftulo "contas publicas", para divulgagao dos 
seguintes dados e informagoes: I - os montantes de cada um dos tributos 
arrecadados pela Uniao, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos 
Municipios, os recursos por eles recebidos, os valores de origem tributaria 
entregues e a entregar e a expressao numerica dos criterios de rateio 
(capuf do art. 162 da Constituigao Federal); II - os relatdrios resumidos da 
execugao orgamentaria da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municipios (§ 3° do art. 165 da Constituigao Federal); III - o balango 
consolidado das contas da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municipios, suas autarquias e outras entidades, bem como um quadro 
estruturalmente identico, baseado em dados orgamentarios (art. 111 da Lei 
n° 4.320, de 17 de margo de 1964); IV - os orgamentos do exercfcio da 
Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios e os respectivos 
balangos do exercfcio anterior (art. 112 da Lei n° 4.320, de 1964); V - os 
resumos dos instrumentos de contrato ou de seus aditivos e as 
comunicagdes ratificadas pela autoridade superior (caput do art. 26, 
paragrafo unico do art. 61, §3° do art. 62, arts. 116, 117, 119,123 e 124 da 
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Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993); VI - as relacSes mensais de todas 
as compras feitas pela Administragao direta ou indireta (art. 16 da Lei n° 
8.666, de 1993). 

Os meios de comunicagoes tambem tern se destacado como importante 

ferramenta de controle social. Tendo a devida preocupacao com os excessos, tern 

sido o meio mais eficiente e temido pelos gestores publicos. Castro (2009, p. 47) 

afirma que "os jornalistas correm atras dos fatos, de provas e, entao, denunciam e 

cobram - com pressao da opiniao publica - a agao do poder competente na 

apuracao de responsabilidades". 

Com a finalidade de permitir que os cidadios facam suas denuncias sobre 

irregularidades no Poder Executivo Federal, e que foi criada a Controladoria Geral 

da Uniao-(CGU), onde no site do orgao estao disponibilizados todos os convenios 

feito pelo Governo Federal com Estados e Municipios, para que a sociedade veja 

como foram aplicados os recursos publicos repassados. 

Segundo Castro (2009, p. 47), e preciso que o cidadao acompanhe os atos 

da Administragao Publica: 

E preciso que o cidadao acompanhe os atos da Administragao Publica e de 
seus agentes e se conscientize deles, denunciando, quando for o caso. 
Para tanto, pode utilizar os meios que tern sido colocados a sua disposigao. 
Uma sociedade vigilante e participativa - com agao focada no interesse 
coletivo - contribuira para melhorar a qualidade da Administragao Publica, 
o respeito do administrador e a redugao da corrupgao no pais. 

Para isso, a Constituigao Federal de 1988 trouxe garantias para a 

participagao de segmentos organizados da sociedade e dos cidadaos, no 

acompanhamento e fiscalizagao da boa e correta aplicagao dos recursos publicos. 

Segundo Castro (2009, p. 47), "nunca se criaram tantos Conselhos, no arnbito 

municipal, condigao sine qua non para liberagao de recursos federals. E o caso do 

Conselho de Merenda Escolar, Conselho da Crianga e do Adolescente, dentre 

outros." 

O problema dos conselhos e quanto a forma como eles foram concebidos, 

pois nao funcionam como deveriam. Os seus membros sao ligados a administragao, 

principalmente a municipal e os gestores sao quern os nomeia, com a finalidade de 

atender aos seus interesses e nao os da coletividade. Os gestores na maioria das 

vezes nao se preocupam nem quanto a capacitagSo tecnica necessaria para estes 
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atuarem, por sua vez, os membros desconhecem totalmente a importancia e a 

legislacao que os rege. No final, os conselhos sao meros instrumentos inocuos para 

legalizar a atuagao daquela gestao publica que ora esta a frente do ente, muitas 

vezes com propositos divergentes da conduta etica. 

A preocupacao com a pratica da democracia nao e privilegio apenas do 

Brasil, mas esta evidenciado na America Latina, que tern se manifestado, entre 

outros aspectos, pela cobranca cada vez mais intensa de etica e transparencia na 

condugao da cosia publica. Segundo Matias-Pereira (2008, p. 59), "visando 

responder a essas demandas, os instrumentos ja existentes nas administracoes 

publicas dos paises da regiao, em boa parte, foram reforcados e outros foram 

criados." 

2.3. Transparencia e Transparencia da Administracao Publica 

Transparencia e a forma como os cidadaos veem onde e como estao sendo 

gastos os recursos publicos, frutos da arrecadagao de impostos pelo Estado. Esta 

transparencia nao esta relacionada apenas aos gastos publicos, mas tambem aos 

atos administrativos de um modo geral, como os relacionados as licitagoes e 

contratos da administracao publica, as despesas com pessoal, a assinatura de 

convenios com outros entes da federacao, obediencia a limites e condicoes no que 

tange a renuncia de receita, da seguridade social, dividas consolidada e mobiliaria, 

operagoes de credito, inclusive por antecipacao de receita, concessao de garantia e 

inscrigao em restos a pagar, entre outros. 

A Constituigao Federal de 1988 em seu art. 37 estabeleceu os principios 

norteadores da administragao publica, dos quais, esta incluso o princfpio da 

publicidade, que com base neste, estabeleceu que os atos administrativos so terao 

validade apos a sua publicagao no Diario Oficial da Uniao, Estados e Municipios, 

nos tres poderes, na sua forma escrita ou em meios eletronicos oficiais proprios na 

internet, conforme estabelece em artigo da lei, dizendo: "esta lei entra em vigor na 

data de sua publicagao". Esta tambem e uma forma de transparencia da 
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administragao publica quando torna obrigatoria a publicidade dos atos dos poderes 
publicos constituidos a sociedade. 

Por sua vez, a Lei de Responsabilidade Fiscal representa um codigo de 

conduta para os gestores publicos de todo o pais, nos tres poderes e nas tres 

esferas de governo - Uniao, Estados e Municipios - com o objetivo de estabelecer os 

principios norteadores das finangas publicas no Brasil, orientada para a 

responsabilidade da gestao fiscal. E uma lei que busca estabelecer maior 

transparencia e equilibrio das contas publicas, exigindo dos gestores publicos, maior 

responsabilidade com a gestao orgamentaria e financeira, exigindo tambem 

punigoes para quern nao cumprir com o estabelecido. Segundo Matias-Pereira 

(2006, p. 298) "Ela foi criada seguindo experiencias semelhantes adotadas em 

paises da Uniao Europeia, alem de Estados Unidos e Nova Zelandia. Nesses 

paises, foram criados mecanismos para controle de gastos e sangoes para gestores 

que nao cumpram com esses mecanismos". 

Matias-Pereira (2006, p. 299) apresenta as principais vantagens notadas na 

LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal) que sao: 

A criaeao de um instrumento necessario para planejamento e controle das 
finangas publicas, dando transparencia as contas dos entes da Federagao 
e, consequentemente, facilitando o controle da sociedade sobre o governo, 
permitindo uma melhor avaliagSo da gestao dos prefeitos, governadores e 
do Presidente da Republica ao reduzir fortemente os passivos financeiros, 
alem de permitir a participagao da populagao na discussSo da LDO e 
proposta orgamentaria, ajudando a direcionar a agao do governo ao 
interesse da sociedade e impedindo que sejam transferidas herangas 
financeiras desastrosas de uma gestao para outra. 

Sabe-se que a gestao transparente caracteriza-se pelo acesso as 

informagoes compreensiveis para todo o cidadao e tambem pela abertura para a 

sua participagao no governo, sendo esta um direito constitucional. O Art. 37, XXII, £ 

1°da CF/88, diz que: 

A publicidade dos atos, programas, obras, servigos e campanhas dos 
6rgaos publicos devera ter carater educativo, informativo ou de orientagao 
social, dela nao podendo constar nomes, simbolos ou imagens que 
caracterizem promogao pessoal de autoridades ou servidores publicos. 

No entanto, a implementagao na administragao publica, em diversas 

esferas, tern se tornado um dos pontos nevralgicos do programa governamental de 
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prevencao e de combate a corrupcao, que, para ser eficiente e eficaz, devera contar 

com a participacao de todos os segmentos da sociedade. Isto porque, a pratica 

realizada pelos gestores publicos, em especial os municipals, ainda nao demonstra 

ter absorvido este conceito e observamos a continuidade de gestoes centralizadoras 

cujos atos sao pouco conhecidos pela populacao. 

Nao se pode negar o esforco que se tern feito, Congresso Nacional e Poder 

Executivo, conforme pode ser percebido ao disponibilizar instrumentos legais a 

sociedade para participar, fiscalizar ou denunciar, principalmente, quanto a 

aplicacao de recursos publicos, que na realidade e o maior gargalo de qualquer 

adminsitracao. Como exemplo, podemos citar a LRF, que dedicou o capftulo IX 

inteiro para tratar da transparencia, controle e fiscalizacao da gestao fiscal. 

E sao exatamente os artigos 48 e 49 da LRF que sao responsaveis pela 

transparencia, controle e fiscalizacao da gestao fiscal, por que estes obrigam que os 

gestores disponibilizem aos cidadaos os pianos anuais e orcamentos, alem das 

prestacoes de contas e os relatorios fiscais, por meios eletronicos e em linguagem 

acessivel. Outra obrigacao que a lei impoe aos Chefes dos Poderes Executivos e a 

disponibilizacao, durante todo o exercicio, das contas que ficarao no respectivo 

Poder Legislativo, para consulta e apreciacao pelos cidadaos e inst i tutes da 

sociedade. 

O Poder Legislativo Nacional tambem tern dado sua contribuicao a 

sociedade brasileira quanto a disponibilizacao de ferramentas de transparencia 

publica. A TV Camara e a TV Senado sao estes exemplos. Elas levam a sociedade 

brasileira as sessoes ao vivo em plenario das discussoes de projetos de leis e os 

trabalhos das comissoes tematicas, alem de noticiar todas as informacoes do 

legislativo atraves de telejornais e entrevistas. Inclusive tern canais aberto para que 

o cidadao participe e denuncie, atraves da internet ou por telefone. Ja o Poder 

Legislativo dos Estados tern suas paginas na internet, disponibilizando informagoes 

quanto aos trabalhos desenvolvidos por estas casas. 

Segundo a Cartilha de Olho Vivo no Dinheiro Publico da Controladoria Geral 

da Uniao (2009, p. 27): 
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Transparencia: E quando sabemos onde, como e por que o dinheiro esta 
sendo gasto. E quando as coisas s§o feitas as claras, sem misterios, como 
devem ser feitas. A administragao publica deve ser sempre transparente, 
porque nao deve ter o que esconder do povo. 

Com o processo de redemocratizacao, que teve inicio com a campanha das 

Diretas Ja, com a elaboragao e promulgacao da constituigao cidada de 1988, que 

estabeleceu a aproximaeao entre o cidadao e a administragao publica, e mais 

recentemente, com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, tudo isso criou as 

condigoes para que a sociedade e o governo estabelecessem uma nova cultura, 

qual seja, a cultura da transparencia e controle da coisa publica. 

Com isso, o cidadao esta cada vez mais atento as agoes governamentais. 

Um exemplo disso tern o movimento pela cassagao do Presidente da Republica 

Fernando Collor de Melo, um fato ate entao impensado de acontecer no pais. 

Quartos politicos, prefeitos, deputados, senadores, vereadores, estao sendo 

cassados por este pais afora, isso tudo em consequencia do processo de 

conscientizagao e de cobranga feito pela sociedade. 

Mas nao sao apenas os orgaos da administragao publica que disponibilizam 

tais ferramentas de transparencia, a sociedade civil tambem tern demonstrado 

preocupagao com a coisa publica, a prova disso e a criagao de varias organizagoes 

nao-govemamentais (ONG), com o objetivo de criar ferramentas capazes de tornar 

transparentes os atos dos governos da Uniao, Estados, Distrito Federal e 

Municipios, dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciario, como exemplo, pode-se 

citar: Portal Transparencia Brasil, Contas Abertas e a Transparencia Internacional 

que tambem atua no Brasil. 

2.4. Descricao do SAGRES online - TCE/PB 

A decepgao que tern incomodado a sociedade brasileira nos ultimos tempos, 

com referenda as consequencias da ma gestao da administragao publica, e quanto 

a divulgagao constante de noticias de corrupgao atraves da imprensa. 
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Por isso ser muito importante que a sociedade fique vigilante e exerca o seu 

papel de cidadania, fazendo denuncias e estando atenta as informagoes disponiveis 

nos mais variados meios, sobre a gestao da administragao publica. 

Em virtude disso, a Paraiba atraves do Tribunal de Contas do Estado, criou 

o SAGRES online, uma ferramenta de controle social e de transparencia que 

disponibiliza estas informagoes. Senao vejamos, conforme a Cartilha do SAGRES 

online (2010, p. 5): 

O SAGRES online e uma importante ferramenta de controle social que o 
Tribunal de Contas do Estado da Paraiba - TCE-PB oferece a sociedade, 
para que esta possa fiscalizar a aplicacao dos recursos publicos do Estado 
e dos municipios. 

Os Tribunals de Contas dos Estados tern a fungao constitucional de 

acompanhar e fiscalizar a gestao publica dos Estados e Municipios (os municipios 

que nao tern tribunal de contas). Para isso, conta com a participagao dos cidadaos 

para fiscalizar e denunciar os maus gestores. Assim, o TCE/PB criou o SAGRES, 

Conforme esta explicitado na Cartilha do SAGRES (2010, p. 5): 

Com esta iniciativa, o TCE, no exercfcio de sua competencia, viabiliza o 
controle social ao p6r em pratica o princfpio da transparencia, 
disponibilizando, em seu site (http://portal.tce.pb.gov.br), as principals 
informacdes relativas a gestao publica fornecidas pelos respectivos 
gestores, sem que sobre ela haja emitido qualquer jufzo de valor. 

Atraves desta ferramenta, qualquer cidadao pode acompanhar a execucao 
orcamentaria do Estado e dos Municipios Paraibanos, sem precisar sair de 
casa, bastando, para tanto, que possua ou tenha acesso a um computador 
conectado a rede mundial de computadores - INTERNET. 

Para orientar e apresentar ao cidadao paraibano de como utilizar o 

SAGRES, o Tribunal de Contas do Estado da Paraiba desenvolveu uma cartilha 

(CARTILHA DO SAGRES (2010, p. 5): 

Esta cartilha tern por objetivo apresentar aos cidadios paraibanos as 
principals consultas que este sistema permite realizar, bem como noc6es 
acerca dos temas abordados nos menus disponfveis, de forma a viabilizar a 
compreensao dos resultados obtidos. 

Para melhor compreender o SAGRES, faz-se necessario a descrigao deste 

sistema, com suas caracteristicas, fungoes e vantagens, conforme e destacado na 

Cartilha do SAGRES (2010, p. 6-7): 

http://portal.tce.pb.gov.br
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SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DOS RECURSOS DA 
SOCIEDADE - SAGRES 

0 SAGRES foi desenvolvido por tecnicos do prdprio TCE-PB, visando 
alcancar uma melhor utilizacao dos dados enviados pelos jurisdicionados, 
cuja guarda, rastreabilidade e recuperacSo, bem como o tempo necessario 
a analise, emissao de pareceres e geracao de relatdrios de auditoria, ate o 
exercfcio financeiro de 2001, eram bastante prejudicados pela forma de 
encaminhamento ate entao praticada (em papel), justificando, assim, a 
busca de novas solucdes. A edicao da Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LRF), estabelecendo que o acompanhamento da gestao dos recursos 
publicos deveria ser concomitante (RGF e REO), e o fato de que os 
balancetes mensais das administracdes diretas municipais eram os que 
apresentavam maior heterogeneidade de forma e conteudo, tambem 
contribufram para implementacao do sistema. 

As principals caracteristicas tecnicas do SAGRES sao: 

1 - Estrutura em duas camadas: uma camada composta por um banco 
de dados e outra por um programa (front end) que seleciona, altera, 
processa, alimenta e/ou exclui os dados constantes da base de dados; 

II - Modularidade: por se tratar de um sistema destinado a ser operado, 
tanto nos computadores dos jurisdicionados, como nos do Tribunal, temos a 
divisao em tres mddulos interdependentes, para melhor integracao, quais 
sejam: 

1. Modulo Captura - Fornecido gratuitamente pelo Tribunal aos 
jurisdicionados, verifica a consistencia dos dados e realiza a geracao, 
criptografia e travamento dos arquivos contendo as informacSes mensais a 
serem enviadas ao Tribunal. 

2. Modulo Carga - Utilizado pelos funcionarios da Divisao de Expediente e 
ComunicacSes do Tribunal, tern como objetivo receber, destravar, 
descriptografar e dar "carga" nos dados entregues pelos jurisdicionados. 

3. Modulo Auditor - Utilizado pelos Auditores de Contas Publicas do 
Tribunal responsaveis pela analise das contas municipais. 

Em 2002, o Tribunal langou o SAGRES on line, com o objetivo de divulgar e 
dar amplo acesso a sociedade, as informacSes de receitas e despesas do 
Governo do Estado e dos Municipios paraibanos, atraves da Internet no 
http://portal.tce.pb.gov.br. 

Principals vantagens do SAGRES: 

Apresentacao dos balancetes em meio eletrdnico, possibilitando a 
verificacao da consistencia dos dados recebidos; 

=4 PadronizacSo das informacSes encaminhadas pelos jurisdicionados; 

=4 Transpardncia da gestao publica; 

=4 Apoio ao controle interno municipal; 

=4 Estfmulo ao controle social; 

http://portal.tce.pb.gov.br
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=» Acesso pelos vereadores, atraves da internet, aos dados do sistema via 
SAGRES on line; 

=4 Parcerias: Fdrum Paraibano de Combate a Corrupcao - FOCCO, 
Secretaria da Receita Federal, Secretaria da Receita Estadual, Policia 
Federal, entre outros. 

O SAGRES online permite ao cidadao consultar informagoes sobre a 

execugao orgamentaria (receitas e despesas publicas), notas de empenhos, 

disponibilidade financeira, licitagoes realizadas, obras cadastradas, dados da folha 

de pessoal, dados dos veiculos cadastrados e dados dos credores. 

Como se ve, e grande o numero de informagoes a respeito da gestao 

publica. No arnbito do Estado, administragao direta e indireta, Ministerio Publico 

Estadual, do proprio Tribunal de Contas do Estado e Assembleia Legislativa, no 

arnbito municipal, disponibilizam informagoes do Poder Executivo Municipal e 

Camaras de Vereadores. 
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3 METODOLOGIA 

3.1. Caracterizando a Pesquisa 

Visando uma melhor compreensao do problema proposto, assim como o 

alcance dos objetivos tragados, optou-se por uma pesquisa qualitativa e quantitativa, 

e para tanto, foi usado como fonte direta para a coleta de dados, o SAGRES online 

do Tribunal de Contas do Estado da Paraiba. 

Quanto a pesquisa qualitativa, pode-se afirmar que: 

Ela tern o ambiente como fonte direta dos dados. O pesquisador mantem 
contato direto com o ambiente e objeto de estudo em quest§o, necessitando 
um trabalho mais intensivo de campo. Os dados coletados nessa pesquisa 
sao descritivos, retratando o maior numero possivel de elementos existente 
na realidade estudada. (MANUAL DA UFPB;14-15) 

Quanto a pesquisa quantitativa, sabe-se que ela: 

Utiliza-se de dados estatisticos como o centra do processo de analise de 
um problema, n§o tendo, portanto, a prioridades de numerar ou medir 
unidades. Os dados coletados sao descritivos, retratando o maior numero 
possivel de elementos existentes na realidade estudada. (MANUAL DA 
UFPB:14-15) 

Entre a pesquisa qualitativa e quantitativa existem algumas diferencas que 

merecem destaque, senao vejamos as principals: 

Quantitativa: Objetivo, Testa a teoria, Uma realidade: o foco e conciso e 
limitado, MensuracSo, Possibilita analises estatfsticas, Os elementos 
basicos da analise sao os numeros, Busca generalizacQes e utiliza 
instrumentos especfficos. 

Qualitativa: Subjetivo, Desenvolve a teoria, Multiplas realidades: o foco e 
complexo e amplo, Interpretacao, Possibilita narrativas ricas, interpretacoes 
individuals, Os elementos basicos da analise sao palavras e ideias, Busca 
particularidades. (MANUAL DA UFPB:15-16) 

Uma observacao importante para o entendimento da metodologia utilizada 

nesta pesquisa, e que na pesquisa qualitativa a analise de dados e interpretativa 

enquanto que na pesquisa quantitativa a analise tambem e interpretativa, mas 

baseada no tratamento estatistico dos dados. 
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Com o intuito de fundamentar a pesquisa, utilizou-se como tecnica a 

bibliografico-doeumental, como tambem a utilizacao dos meios disponiveis na 

internet, como a consulta em sites especializados, principalmente no Porta! do 

Tribunal de Contas do Estado da Paraiba, disponivel a sociedade por meio 

eletronico. 

A pesquisa bibliografica possibilita a analise de um tema sob um novo 

angulo, chegando a conclusoes inovadoras e nao mera repeticao do que ja foi dito 

ou escrito anteriormente sobre um determinado assunto. Segundo Marconi e 

Lakatos (2003, p. 183), as fontes bibliograficas sao as seguintes: 

A pesquisa bibliografica, ou de fontes secundarias, abrange toda bibliografia 
ja tomada publica em relac§o ao tema de estudo, desde publicacdes 
avulsas, boletins, jomais, revistas, livros, pesquisas monograficas, teses, 
material cartografieo etc. ate meios de comunicacSes orais: radio, 
gravacdes em fita magnetica e audiovisuais: filmes e televisao. 

E quanto a pesquisa documental, Marconi e Lakatos (2003, p. 174) afirma 

que a caracterfstica "E que a fonte de coleta de dados esta restrita a documentos, 

escritos ou nao, constituindo o que se denomina de fontes primarias. Estas podem 

ser feitas no momento em que o fato ou fenomeno ocorreu, ou depois". 

3.2. Universo e Amostra 

Usou-se como fonte direta para a coleta de dados o SAGRES online do 

Tribunal de Contas do Estado da Paraiba, que trazem dados quantificados e 

estatisticos de acessos atraves da internet no periodo de 2006 a 2011, deste 

universo foi retirada uma amostra correspondente ao periodo de 2007 a 2010, para 

analise, pois os dados dos anos de 2006 e 2011 vieram incompletos. 

3.3. Instrumentos de Coleta de Dados 

Como primeiro passo adotado, coletou-se dados junto ao Tribunal de Contas 

do Estado da Paraiba para o desenvolvimento do trabalho. Em fevereiro ultimo, 

aconteceu o primeiro contato com o Servidor do TCE/PB, lotado na ASTEC -

Assessoria Tecnica, setor responsavel pelo SAGRES. Num primeiro instante, foi 
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feito um contato pessoal, em Joao Pessoa/PB e depois por e-mail. No dia seguinte, 

foi enviado e-mail com o questionario, elaborado pelo autor da pesquisa, com 12 

questoes abertas para levantamento de informagoes do sistema e a solicitacao dos 

dados de acesso ao SAGRES disponivel nos arquivos da instituicao. 

Foram utilizados dois instrumentos para coleta de dados junto ao Tribunal de 

Contas do Estado da Paraiba. Primeiro, um questionario com questoes abertas 

acerca do SAGRES foi enviado por e-mail a um servidor, atraves de um arquivo 

WORD e este devolveu tambem por e-mail, respondido. Segundo instrumento, foram 

enviados por e-mail pelo mesmo servidor, os arquivos com os dados estatisticos de 

acesso ao SAGRES no periodo de 2006 a 2011, que veio na forma de graficos, com 

dados de acessos as informagoes do Estado e dos municipios separadamente, mes 

a mes. 

Segundo Marconi e Lakatos (2003, p. 201), "o questionario e um instrumento 

de coleta de dados, constituido por uma serie ordenada de perguntas, que devem 

ser respondidas por escrito e sem a presenga do entrevistador". 

Do ano de 2006 vieram os acessos dos meses de setembro a dezembro e 

do ano de 2011 vieram os acessos dos meses de Janeiro a abril (abril veio parcial, 

pois os dados chegaram quando o mes ainda estava em curso). Quanto ao periodo 

de 2007 a 2010 vieram os dados de todos os meses. 

3.4. Tratamento dos Dados 

O primeiro passo adotado foi o de coletar dados junto ao Tribunal de Contas 

do Estado da Paraiba para o desenvolvimento do trabalho. Os resultados foram 

organizados em tabelas e estes dados foram analisados atraves de uma analise 

quantitativa, interpretativa, com base no tratamento estatistico (media simples) dos 

dados, e em um questionario com perguntas abertas, cujos dados foram analisados 

atraves de uma analise qualitativa, tambem interpretativa, observando os objetivos 

da pesquisa. Esta pesquisa enquadra-se entre aquelas de carater descritivo, onde o 

pesquisador procura conhecer e interpretar a realidade, sem nela interferir para 

modifica-la. Pois busca apresentar em uma realidade as relagoes entre a visao da 
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sociedade e as instituicoes publicas das ferramentas disponiveis no que se refere as 

agoes do governo, a fim de obter respostas para o problema de estudo. 
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4 RESULTADOS 

Na analise dos resultados apresentados a seguir, ha uma separacao entre os 

itens, destacando a forma da pesquisa qualitativa, determinada pela aplicacao de 

um questionario e a analise dos dados de acesso obtidos junto ao Tribunal de 

Contas do Estado da Paraiba, caracterizando a pesquisa quantitativa. 

4.1. Analise do Questionario 

Atraves de um questionario enviado ao TCE/PB, via e-mail, onde se buscou 

informacoes acerca do SAGRES online, obteve-se alguns dados que merecem ser 

analisados e comentados. 

4.1.1 Desenvolvimento do sistema 

Nesta primeira questao abordada, buscou saber por quern o sistema foi 

criado. Na resposta do servidor, obteve o seguinte relato: "Sim. Foi concebido por 
Auditores do TCE-PB". 

O SAGRES online e uma ferramenta de controle social que adota o principio 

da transparencia como pressuposto basico. Foi criado pelos auditores do Tribunal de 

Contas do Estado da Paraiba com o objetivo de disponibilizar a sociedade o 

acompanhamento dos gastos publicos do Estado e Municipios paraibanos. 

4.1.2 Ano de operacao do SAGRES 

E importante para esta pesquisa saber qual o ano em que o SAGRES entrou 

em operacao, logo a resposta do servidor foi a seguinte: 

R. O sistema foi implantado em 2002, mas foi a partir de 2003 que a 
Auditoria utilizou 100% de suas funcionalidades. 
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0 SAGRES online foi concebido apos aprovagao da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, que traz em seu aparato juridico a obrigatoriedade de 

publicagoes, pelos Municipios e Estado, dos relatorios de execugao orgamentaria e 

de gestao fiscal. O SAGRES foi a forma encontrada pelo TCE/PB para padronizar as 

informagoes fornecidas pelos gestores e disponibiliza-las a sociedade. 

Segundo a Cartilha do SAGRES (2010, p. 6), 

A edigao da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), estabelecendo que o 
acompanhamento da gestao dos recursos publicos deveria ser 
concomitante (RGF e REO), e o fato de que os balancetes mensais das 
administracSes diretas municipais eram os que apresentavam maior 
heterogeneidade de forma e conteiido, tambem contribufram para 
implementacao do sistema. 

4.1.3 Alimentacao do SAGRES 

Nesta questao abordou-se o entendimento de quern alimenta o sistema, se e 

uma agao do TCE ou dos gestores, como tambem a forma como e alimentado tal 

sistema. Na resposta do servidor, obteve-se o seguinte relato: 

R. As informagoes sobre a execugao orgamentaria e financeira sao 
fornecidas pelos Gestores ao TCE por meio eletronico atraves de um 
aplicativo fornecido pelo Tribunal (SAGRES Captura) o qual le os 
sistemas de contabilidade das Prefeituras e depois disponibiliza para a 
sociedade e para a analise da Auditoria. 

As principals informagoes sobre a gestao publica sao disponibilizadas a 

sociedade atraves do SAGRES online via Portal do Tribunal de Contas do Estado da 

Paraiba. Sao informagoes fornecidas pelos gestores publicos municipais e estaduais 

sem que sobre ela seja emitido qualquer juizo de valor, ou seja, sem que tenha tido 

qualquer tipo de apreciagao pela Corte de Contas. 

4.1. 4. Utilizacao do SAGRES 

Nesta questao, buscou-se a informagao do TCE/PB a cerca de quern, alem 

dos cidadaos, utiliza o SAGRES como uma ferramenta de controle social e de 

transparencia da administragao publica. Obtivemos do servidor a seguinte resposta: 
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R. Sao principals clientes da informacao: Receita Federal, Ministerio 
Publico, Policia Federal, Controladoria Geral da Uniao, Tribunal de 
Contas da Uniao e orgaos da Administracao Estadual. 

O SAGRES online funciona como uma ferramenta de controle social e de 

transparencia da administragao publica, e, tambem, funciona como instrumento legal 

de levantamento de provas documentais para fiscalizagao e investigagao por orgaos 

do Poder Judiciario, Ministerio Publico, TCU, entre outros, para apuragao de crimes 

contra a administragao publica, controle e no combate a corrupgao. 

Segundo o Manual para os Agentes Municipais da CGU (2005, p. 17), 

O controle externo sera exercido pelo poder Legislativo, sendo este 
auxiliado, no caso federal, pelo Tribunal de Contas da Uniao (TCU), 
detentor de inumeras competencias constitucionais e legais. Dentre as mais 
importantes, destacam-se julgar as contas dos administradores e demais 
responsaveis por dinheiros, bens e valores publicos e realizar inspecSes e 
auditorias nos termos do art. 72 da Constituicao. 
Cabe lembrar que a competencia da CGU, do TCU ou de outros 6rgaos de 
controle esta relacionada com a esfera dos recursos administrados ou 
utilizados, ou seja, no caso federal, estes orgaos detem plena competencia 
para fiscalizagao em estados e municipios quando se tratar de recursos da 
Uniao transferidos a esses entes. 

4.1.5 Utilizacao de Cursos para capacitacao 

A pesquisa buscou informagoes pra saber se o TCE/PB realizou cursos de 

capacitagao com os cidadaos e com os gestores para utilizarem o sistema. Buscou 

saber tambem o numero de participantes e em que periodo aconteceu. O servidor 

concedeu a seguinte resposta: 

R. O TCE oferece capacitacao aos cidadaos, visitando Escolas, 
Universidades e Conselhos de Assistencia Social, do Fundeb, da 
Alimentacao Escolar e outras entidades de controle da sociedade que 
solicitem treinamento. Ja os gestores sao treinados quando do inicio 
de sua gestao. 

O TCE/PB, segundo o servidor, "oferece capacitagao aos cidadaos", porem, 

atinge um grupo de cidadaos especificos, que estao nas Universidades, Escolas ou 

participando de algum Conselho municipal ou estadual. Esta capacitagao tern como 

objetivo dotar o cidadao de conhecimento a cerca do sistema e dos meios 

necessarios para o exercfcio da cidadania, com poder de fiscalizar e de denunciar se 

necessario, a ma aplicagao dos recursos publicos. 

Segundo o Manual para os Agentes Municipais da CGU (2005, p. 18), 
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O controle social, exercido pelo cidadao, sera sempre o melhor agente de 
controle da gestao publica, pois esta presente em toda atuagao estatal, quer 
na condicao de agente publico, quer na condicao de beneficiario das 
politicas publicas. Esta participagao ativa do cidadao e tao importante que a 
Constituigao Federal ja a preve, seja por meio da organizagao em 
conselhos, ou mesmo individualmente. 

Quanto a capacitacao dos gestores publicos, e uma rotina no TCE, uma vez 

que, os mesmos buscam a capacitacao para conhecimento da ferramenta que estes 

irao utilizar para envio das informacoes, que sao obrigatorias e passiveis de sancoes 

caso nao cumpram os prazos legais. 

4.1.6 Divulgacao do SAGRES 

Esta questao buscou discutir de que forma o TCE/PB faz a divulgacao do 

SAGRES aos cidadaos. Obtivemos a seguinte resposta: 

R. A divulgagao se concentra mais nos meios academicos e atraves 
dos orgaos de fiscalizacao da sociedade civil. 

Para saber que uma determinada coisa existe e preciso que se divulgue. 

Com o SAGRES nao e diferente. O SAGRES precisa ser divulgado para alem dos 

meios academicos e orgaos de fiscalizacao da sociedade civil. 

A ideia de que e preciso mais divulgacao do SAGRES esta nos dados do 

proprio TCE, quando estes afirmam que em 2010 o SAGRES teve 95.095 acessos, 

o que representa apenas 2,52% da populacao paraibana. 

Foi feita uma busca e constatou-se que o banner de acesso ao SAGRES 

online esta disponivel apenas na pagina principal do governo do Estado e do 

TCE/PB, quando deveria estar em todas as paginas dos orgaos da administracao 

direta e indireta do governo do Estado e das Prefeituras, Assembleia Legislativa e 

Camaras de Vereadores. Esta exigencia de expor o banner nas paginas eletronicas 

dos orgaos da administracao publica deveria ser obrigatoria. E preciso massificar a 

divulgacao do SAGRES. 

E preciso informar aos cidadaos que existe esta ferramenta disponivel de 
fiscalizacao e de acompanhamento da gestao publica. Quanto mais informado, 
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melhores condicoes os cidadaos terao para participarem dos processos decisorios. 

Isso garante maior eficiencia e menos corrupcao e escandalos. 

4.1.7. Distribuicao da Cartilha do SAGRES 

Nas questoes seguintes, sobre a cartilha do SAGRES, buscou-se saber se a 

cartilha e distribuida, para quern e de que forma. Quando questionado acerca da 

distribuigao da cartilha, o servidor do TCE/PB afirmou que: "Sim, ja foi distribuida e 
encontra-se disponivel eletronicamente no site do TCE". 

Da mesma forma quando o servidor foi questionado acerca de que forma e 

realizada a distribuicao da cartilha, obteve-se a seguinte resposta: "Para os 
participantes dos treinamentos de uso do sistema ou quando solicitado ao 
TCE". 

A cartilha e uma agao incorporada ao SAGRES que permite junto aos 

cidadaos divulgar o sistema, informar qual a sua finalidade e como acessar. A 

cartilha do SAGRES teve a sua 1 a edicao publicada somente em 2010. 

A cartilha e uma agao que deveria ser mais trabalhada com a populacao 

paraibana, municipio a municipio, atraves da realizacao de palestras, oficinas e 

debates. A populacao precisa saber que existe esta ferramenta tao importante de 

controle social e de transparencia publica, que e o SAGRES, e que a cartilha e um 

dos veiculos de divulgacao do mesmo. 

4.1.8. Reflexo da implantagao do SAGRES nas denuncias 

Esta questao buscou saber, apos a implantagao do SAGRES, qual o reflexo 

desta agao nos numeros de denuncias de corrupgao contra os gestores publicos 

paraibanos. E assim respondeu o servidor: 

R. Aumentaram muito as denuncias. O beneficio maior foi quanto a 
qualidade da denuncia, pois o sistema da mais subsidio a quern esta 
denunciando. 

Este dado e importante para o TCE/PB, o de que os numeros de denuncias 

aumentaram muito apos a implantagao do SAGRES e com a vantagem de que o 
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denunciante tem subsfdios para fundamentar a agao contra o gestor que cometeu 

algum ato ilicito contra a administragao publica. 

Reforcando este raciocinio de que o mau gestor deve ser denunciado, 

Matias-Pereira (2006, p. 309) enfatiza que: 

O fundamento da existencia de norma legal sancionadora e a imperiosidade 
de que, na gestao da coisa publica, o administrador tenha presente que e 
um delegado da coletividade, e a ela deve prestar contas e ser 
responsabilizado pessoal e penalmente, na hipdtese de transgressao de 
regras de natureza fiscal. 

4.1.9. Avaliacao do TCE em relagao ao SAGRES 

Nesta questao, solicitou a avaliagao que o TCE faz do SAGRES, se positiva 

ou negativa, quanto a utilizagao deste como ferramenta de controle social, combate 

a corrupgao e de transparencia da administragao publica. O servidor falou o 

seguinte: 
R. O resultado e bastante positivo para a sociedade que tem uma 
ferramenta de conhecimento do que se passa dentro da administracao, 
permitindo ao cidadao debater, argumentar, contrapor e discutir com o 
administrador. Mas nao podemos achar que tudo isso seja suficiente 
para a melhor aplicacao dos recursos publicos. Atualmente estamos 
num projeto de aperfeicoamento da ferramenta e inclusao do Geo 
Obras, ferramenta nova que permitira um melhor acompanhamento 
das obras realizadas nos municipios atraves de imagens. 

O SAGRES e importante para a sociedade paraibana, mas e preciso muito 

mais, e preciso maior participagao direta do cidadao na gestao dos Municipios e do 

governo do Estado. E preciso que o cidadao participe a partir da elaboragao dos 

instrumentos de planejamento governamental ate o acompanhamento da execugao 

orgamentaria e financeira e das prestagoes de contas. 

Cada vez mais os municipios aderem ao orgamento democratico, pois 

permitem que os cidadaos participem da sua elaboragao, definindo quais as agoes 

sao prioritarias nas areas da saude, educagao, assistencia social, que serao 

incluidas na lei, decidindo conjuntamente com o governo e depois acompanhando a 

sua execugao, conforme afirma Matias-Pereira (2006, p. 309), que diz: "os cidadaos 

sao convidados a tomarem as decisoes sobre a melhor forma de aplicar os recursos 

e acompanhar a fiscalizagao na prestagao de contas". 
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Vale ressaltar tambem que esta nova ferramenta que o SAGRES ira incluir -

Geo Obras - e demais importante para melhorar e ampliar as informagoes 

disponibilizadas aos cidadaos, pois a execugao de obras e uma forma muito utilizada 

pelos gestores para desvio de dinheiro publico. Esta nova ferramenta vai monitorar 

atraves de imagens de satelite as obras em andamento nos municipios paraibanos, 

fazendo o acompanhamento com base no cronograma fisico-financeiro e as 

imagens. 

4.1.10. Importancia do SAGRES 

Nesta questao, buscou indagar o servidor da importancia do SAGRES como 

um marco da gestao publica na Paraiba, apos a sua implantagao. O servidor assim 

respondeu: 

R. Sim, porque representee rapidez na analise, qualidade da 
informacao, e principalmente transparencia da administragao publica. 

Antes do SAGRES, as informagoes eram enviadas ao TCE/PB pelos 

municipios, de maneira rustica. Os municipios geravam seus balancetes e enviavam 

todos os anexos (notas de empenhos, notas fiscais, recibos, etc.). Na maioria dos 

municipios, os balancetes eram gerados na maquina de escrever, os empenhos, 

recibos e demais documentos de comprovagao das despesas. O acompanhamento 

da dotagao orgamentaria de cada rubrica era feito atraves de fichas individuals. 

Apenas os demonstratives contabeis eram feitos em programa de computador pelo 

contador. 

Com esta forma manual de elaborar os balancetes mensais das prefeituras e 

camaras, o TCE/PB levaria muito tempo para analisar os documentos e ficava 

praticamente impossivel de aplicar qualquer sangao aos gestores. Porque, analise a 

situagao, um Estado com 223 municipios, 223 Camaras de Vereadores, governo do 

Estado, Assembleia Legislativa e empresas de administragao indireta do Estado e 

municipios. Seria praticamente impossivel o TCE fazer a analise dos documentos, 

fiscalizar in loco e aplicar as sangoes legais. Se hoje, apos o SAGRES, e 

complicado, antes era impossivel. 

Com a aprovagao da LRF em 2000, esta trouxe obrigagoes quanto a 

transparencia da gestao fiscal, conforme seu art. 48: 
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S§o instrumentos de transparencia da gestao fiscal, aos quais sera dada 
ampla divulgacao, inclusive em meios eletronicos de acesso publico: os 
pianos, orcamentos e leis de diretrizes orcamentarias; as prestacoes de 
contas e o respectivo parecer previo; o Relatdrio Resumido da Execugao 
Orgamentaria (RREO) e o Relatdrio de Gestao Fiscal (RGF); e as versdes 
simplificadas desses documentos. 

O TCE/PB para tornar possivel a transparencia da gestao fiscal como a LRF 

ficou na obrigacao de sistematizar e padronizar as informagoes fornecidas pelos 

seus jurisdicionados. Foi ai entao, que surgiu a necessidade do Tribunal em dispor 

de uma ferramenta que possibilitasse o cumprimento da legislagao vigente. 

Com isto, os auditores do TCE/PB desenvolveram o SAGRES e 

disponibilizaram aos jurisdicionados. Alem disso, o Tribunal capacitou os servidores 

dos municipios e do Estado responsaveis pelo uso desta ferramenta. 

Vale ressaltar que os municipios e governo do Estado utilizam programas, 

proprios ou locados, de contabilidade publica para gerarem os balancetes e 

relatorios de execugao orgamentaria e de gestao fiscal, porem estes aplicativos de 

informatica sao compativeis com o SAGRES. Outra informagao importante e a de 

que os profissionais que geraram estes programas de contabilidade publica para os 

municipios e camaras de vereadores receberam treinamento do Tribunal para 

atender as exig€ncias do SAGRES. 

Este processo de transigao do sistema antigo para o sistema pos SAGRES 

foi feito de forma gradual, com o acompanhamento e assessoramento do TCE/PB. 

Hoje, as informagoes contabeis e de gestao fiscal sao disponibilizadas pelos 

jurisdicionados ao TCE/PB atraves do SAGRES Captura. Nao e enviado mais 

nenhum documento em papel, ficando os anexos dos balancetes disponiveis nas 

prefeituras e enviado uma via para as camaras de vereadores. 

O TCE/PB ganhou rapidez e qualidade das informagoes para exercer seu 

papel constitucional de orgao de controle externo responsavel pela fiscalizagao da 

administragao publica. Os auditores de contas publicas do Tribunal terao mais tempo 

disponiveis para fiscalizar. 

Diante do exposto, fica evidente o avango que aconteceu com a implantagao 

do SAGRES pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraiba. O SAGRES e um 

divisor de aguas para a administragao publica paraibana. 
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4.1.11. SAGRES como ferramenta de controle social 

Nesta questao, buscou-se o entendimento quanto o fato de considerar o 

SAGRES como uma ferramenta de controle social, de combate a corrupcao e de 

transparencia publica eficaz para o fim a que se destina. E o servidor desta forma 

emitiu a sua resposta: 

R. Sim. O SAGRES permite ao cidadao ter conhecimento das agoes 
dos seus representantes, o quanto esta arrecadando e como esta 
aplicando os recursos publicos. 

Segundo Castro (2009, p. 47), e preciso que o cidadao acompanhe os atos 

da Administracao Publica: 

E preciso que o cidadao acompanhe os atos da Administragao Publica e de 
seus agentes e se conscientize deles, denunciando, quando for o caso. 
Para tanto, pode utilizar os meios que tem sido colocados a sua disposig§o. 
Uma sociedade vigilante e participativa - com agao focada no interesse 
coletivo - contribuira para melhorar a qualidade da Administragao Publica, 
o respeito do administrador e a redugao da corrupgao no pats. 

Com o advento da LRF em 2000, criou a necessidade dos orgaos de 

controle externo criar ferramentas que padronizassem as informacoes, com uma 

linguagem acessivel e transparente, que disponibilizassem a todos os cidadaos 

informagoes referente a gestao publica, o que arrecada e com o que se gasta. E 

verdade que o SAGRES dispoe de muito mais, mas a questao crucial e quanto a 

questao financeira, e quanto o gestor pode desviar de recursos publicos. 

O SAGRES esta disponivel a qualquer cidadao, independente de classe 

social, de formacao academica ou profissional, de loealizacao geografica, enfim, 

esta disponivel a todos os cidadaos paraibanos indistintamente. 

Esta disponivel tambem aos Vereadores, aos Deputados Estaduais, 

Federais e Senadores, ao Ministerio Publico, a Policia Federal, Civil e Militar, ao 

Tribunal de Contas da Uniao, a CGU, as organizacoes nao-governamentais, a 

Receita Federal, Estadual, aos orgaos de controle externo e interno, entre outros. 
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4.2. Analise dos dados de acesso ao SAGRES 

A partir daqui, sera analisado, com base nos dados estatisticos 

disponibilizados pelo SAGRES, o nivel de participagao e de interesse do cidadao 

paraibano na utilizagao do sistema como ferramenta de controle social e de 

transparencia publica. 

Tabela 1: Distribuicao geral de acessos ao SAGRES 
Acessos 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ano/Mes Est Mun Est Mun Est Mun Est Mun Est Mun Est Mun 
Jan 

152 2.407 521 3.927 599 5.152 800 8.248 2.312 7.159 
Fev 

162 2.464 638 4.052 352 2.617 644 6.323 1.431 6.748 
Mar 

204 3.226 621 4.899 413 4.063 921 7.345 1.617 7.651 
Abr 

214 2.930 737 4.602 476 3.766 952 8.095 
Mai 

292 3.146 575 4.575 435 3.861 959 7.259 
Jun 

292 3.007 492 4.016 392 3.511 2.724 5.510 
Jul 

364 3.389 573 4.642 469 4.016 1.514 6.633 
Ago 

595 4.129 651 6.511 1.245 12.588 1.249 7.175 
Set 

191 599 393 4.442 937 10.429 1.174 12.859 1.083 5.885 
Out 

410 2.216 391 4.607 2.096 6.964 814 8.934 1.364 5.567 
Nov 

325 3.150 974 4.433 970 5.763 804 8.341 1.711 6.774 
Dez 

277 3.068 635 3.500 529 4.537 669 5.885 1.222 5.138 
Total 

1.203 9.033 4.668 41.680 9.340 64.917 7.842 75.593 15.143 79.952 5.360 21.558 
Media/mes 301 2.258 389 3.473 778 5.410 654 6,299 1.262 6.663 1.787 7.186 
Total Geral 10.236 46.348 74.257 83.435 95.095 26.918 

Fonte: TCE/PB 

Os dados da tabela 1, fornecidos pelo TCE/PB demonstram os acessos ao 

SAGRES no periodo de 2006 a 2011, deste universo foi retirada uma amostra 

correspondente ao periodo de 2007 a 2010, para analise. 

Verificou-se que em todos os meses do periodo estudado houve acesso as 

informagoes dos municipios e Estado atraves do SAGRES, porem, nao e possivel 

identificar quern fez estes acessos, se o cidadao comum ou se foram os vereadores, 

polfcia federal, ministerio publico ou outros segmentos organizados da sociedade, 

pois nao ha a exigencia de um cadastro previo de usuarios para utilizar o sistema. 
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Verificou-se tambem em 2008, ano da eleigao municipal, que o mes de 

setembro, vespera do pleito eleitoral, foi marcado pelo crescimento do numero de 

acessos as informagoes dos municipios da ordem de 60%, conforme tabela 1. 

Que no periodo de 2007 a 2010 houve crescimento em todos os anos aos 

acessos as informagoes dos municipios, conforme demonstra a tabela 2 a seguir. 

Tabela 2: Distribuigao de Acessos ao SAGRES por ano 
ACESSOS 2007 2008 2009 2010 

Est Mun Est Mun Est Mun Est Mun 

TOTAL/ANO 
4.668 41.680 9.340 64.917 7.842 75.593 15.143 79.952 

TOTAL GERAL 46.348 74.257 83.435 95.095 

Fonte: TCE/PB 

Comparando os dados registrados no ano de 2010 em relagao a 2007, 

constatou que os acessos as informagoes dos municipios quase que dobrou, o 

aumento foi de 91,82%. O mesmo aconteceu com os dados de acesso as 

informagoes do Estado, que no mesmo periodo aumentou a uma taxa de 91,85%. 

Estes dados trazem a avaliagao de que ha interesse em obter as informagoes do 

Estado e municipios via SAGRES pelo conjunto da sociedade paraibana (cidadaos, 

vereadores, policia federal, ministerio publico, ONGs, entre outros), com o objetivo 

de fiscalizar a aplicagao dos recursos publicos pelos municipios e Estado. 

Figura 1: Participagao de acesso ao SAGRES 

Participacao de acesso ao SAGRES - 2010 

" "2% 

• Estado 
• Municipios 

84,08% Numero total de acesso: 95.095 

Fonte: TCE/PB 
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Com base no ano de 2010, ano em que se verificou 95.095 acessos ao 

SAGRES, e que foi o ano que apresentou o maior numero de acessos do periodo 

estudado, constatou-se que os acessos as informagoes do Estado foram de 15,92% 

ou 15.143, enquanto que, os acessos as informagoes dos municipios foram de 

84,08% ou 79.952. Verificou-se uma diferenga significativa entre os acessos as 

informagoes do Estado e dos municipios, o que leva a avaliagao de que ha um 

interesse maior da sociedade paraibana pelo acompanhamento da gestao publica 

municipal, conforme a figura 1. 

Foi realizado tambem um estudo comparativo entre os dados de acessos ao 

SAGRES e ao Portal de Transparencia do Governo Federal, onde o primeiro 

abrange o Estado da Paraiba e o segundo abrange o territorio nacional, durante o 

ano de 2009, de acordo com o demonstrado na tabela 3. 

Tabela 3: Dados de acessos ao SAGRES e Portal do Governo Federal 
Acessos/ Acessos Populagao Participagao 

Populagao 2009 2009 2009 

Paraiba/SAGRES 83.435 3.769.977 2,21% 

Brasil/Portal 

Transparencia do 

Governo Federal 1.704.284 191.500.000 0,89% 

Fonte: TCE/PB, IBGE e CGU 

Segundo o IBGE, a populagao da Paraiba naquele ano era de 3.769.977 

habitantes e a populagao do Brasil era de 191,5 milhoes de habitantes. Constatou-

se que o SAGRES teve 83.435 acessos, Estado e municipios, o que representa 

2,21% da populagao, enquanto que o Portal de Transparencia do Governo Federal 

teve 1.704.284 acessos, segundo informagao da CGU, o que representa 0,89%. 

Diante do exposto, entende-se que o SAGRES teve aproximadamente 2,5 vezes 

mais acessos do que o Portal de Transparencia do Governo Federal. A avaliagao 

feita e a de que o nivel de interesse e de participagao da sociedade paraibana por 
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estas informagoes esta acima da media nacional. Pois, nos dois sistemas o acesso 
as informagoes e livre. 



55 

5 CONCLUSAO 

E do conhecimento de todos os brasileiros e em especial dos paraibanos, 

que um dos grandes problemas enfrentados pela administragao publica e a 

corrupgao. E este mal nao e privilegio do Brasil ou da Paraiba, mas esta arraigado 

em escala mundial. A agao que o Tribunal de Contas do Estado da Paraiba instituiu 

com a criagao do SAGRES para prevenir e combate-lo, necessita do apoio e da 

participagao efetiva de toda a sociedade paraibana, Somente com os esforgos de 

todos, governo do Estado e dos municipios, com a participagao dos cidadaos na 

qualidade de co-autores da gestao publica, se podera fazer a prevengao e o 

combate a mais danosa das pragas que assola a administragao publica, a 

corrupgao. 

Diante do exposto, o Tribunal de Contas do Estado da Paraiba tem 

trabalhado no sentido de disponibilizar a sociedade paraibana, uma ferramenta 

eficaz de controle social e de transparencia na administragao publica, com o objetivo 

de prevenir e diminuir a ocorrencia de atos lesivos a gestao publica quanto a 

aplicagao dos seus recursos. O SAGRES e um sistema que disponibiliza a 

sociedade todas as informagoes concernente a gestao publica do Estado e 

municipios paraibanos. Alem disso, agrega outras agoes, que sao a cartilha do 

sistema e a oferta de cursos de capacitagao aos gestores publicos estaduais e 

municipais e aos cidadaos. 

Entao, a proposta do TCE/PB como verificada nos resultados obtidos, vem 

sendo atingida. O SAGRES cumpre com os objetivos para o qual fora criado, pois 

movimenta a sociedade paraibana e e uma ferramenta que esta disponivel na 

internet, de livre acesso, de facil utilizagao, com informagoes da gestao publica do 

Estado e dos municipios. O SAGRES padronizou e sistematizou todas as 

informagoes, proporcionando qualidade e agilidade na fiscalizagao da aplicag§o dos 

recursos publicos. 

Quanto aos dados de acesso as informagoes do SAGRES verificados na 

pesquisa atraves do levantamento feito junto ao TCE/PB, constatou-se que nao e 

possivel identificar quern de fato acessa o sistema, uma vez que, para acessar nao e 
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necessario que o usuario faca cadastro previo. Para tanto, considera-se satisfatorio 

o numero de acessos, pois, seja este acesso feito pelo cidadao comum ou por 

qualquer outro membra da sociedade paraibana, vereadores, policia federal, 

ministerio publico, organizagoes nao-governamentais, entre outros, isso so reforea a 

ideia de que o conjunto da sociedade paraibana tem participado e demonstrado 

interesse na utilizagao do SAGRES. Para comprovar tais informagoes, foram 

utilizados os dados da pesquisa, que constatou que houve acesso em todos os 

meses do perfodo estudado, tanto as informagoes estaduais quanto municipais. 

Foi feito tambem uma analise comparativa entre os acessos realizados ao 

SAGRES e ao Portal de Transparencia do Governo Federal, sistemas com livre 

acesso, portanto, com as mesmas caracteristicas. Obteve-se que o SAGRES teve 

2,21% de participagao contra 0,89%. O SAGRES, portanto, superando assim um 

sistema de abrangencia nacional. Como resultado disso, pode verificar a 

proximidade que se estabeleceu entre o Estado e a sociedade, que e um dos 

principals aspectos positivo de mudanga da administragao publica. 

Hoje e inadmissivel conceber a administragao publica sem o olhar atento da 

sociedade civil, seja na execugao ou no seu controle, e e principalmente atraves da 

organizagao da sociedade, que justifica a gestao publica transparente focada no 

cidadao, como uma de suas caracteristicas, como tambem direcionar as agoes do 

Estado no atendimento das necessidades da sociedade. 

A iniciativa do Tribunal de Contas do Estado da Paraiba de criar o SAGRES 

e uma agao ousada e louvavel na area de combate a corrupgao. Ousada pelo fato 

de que esta iniciativa e pioneira entre os Tribunals de Contas dos Estados da 

Federagao. E e louvavel pelo fato do Estado da Paraiba ser um dos Estados mais 

pobres da Federagao. Sabendo que o combate a corrupgao e uma missao de longo 

prazo, mas que passa necessariamente pela mudanga de cultura na administragao 

publica e que na Paraiba o primeiro passo ja foi dado. 

A mudanga cultural dentro da administragao publica reduz, sem duvida 

alguma, a corrupgao e traz efetiva melhoria a qualidade de vida do povo brasileiro e 

paraibano. Com isso, torna-se necessario fazer algumas observagoes e sugestoes 

para a melhoria do SAGRES, com o proposito de que o sistema chegue a mais 
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paraibanos: Fixar o banner do SAGRES em todas as paginas eletronicas dos orgaos 

da administragao direta e indireta do governo do Estado, municipios, Assembleia 

Legislativa e Camaras de Vereadores; Ampliar a divulgacao do SAGRES atraves de 

meios de comunicacao de massa, radio e TV, com pecas publicitaria institucional; 

Desenvolver um programa para distribuicao da Cartilha do SAGRES em todos os 

municipios paraibanos; Desenvolver programa educativo para trabalhar nas escolas 

com criancas e adolescentes com o objetivo de formar cidadaos. 
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A P R E S E N T A Q A O 

O SAGRES on line e uma importante ferramenta de controle social 

que o Tr ibunal de Contas do Estado da Paraiba - TCE-PB oferece a 

sociedade, para que esta possa fiscalizar a aplicacao dos recursos piiblicos 

do Estado e dos municipios. 

Com esta iniciativa, o TCE, no exercicio de sua competencia, viabiliza 

o controle social ao por em pratica o principio da transparencia, 

disponibilizando, em seu site (http://portal.tce.pb.gov.br), as principals 

informagoes relativas a gestao publica fornecidas pelos respectivos gestores, 

sem que sobre ela haja emitido qualquer juizo de valor. 

Atraves desta ferramenta, qualquer cidadao pode acompanhar a 

execugao orcamentaria do Estado e dos Municipios Paraibanos, sem precisar 

sair de casa, bastando, para tanto, que possua ou tenha acesso a u m 

computador conectado a rede mundia l de computadores - INTERNET. 

Esta cart i lha tem por objetivo apresentar aos cidadaos paraibanos as 

principals consultas que este sistema permite realizar, bem como nogoes 

acerca dos temas abordados nos menus disponiveis, de forma a viabilizar a 

compreensao dos resultados obtidos. 
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1. S ISTEMA D E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DOS RECURSOS 
DA SOCIEDADE - SAGRES 

O SAGRES foi desenvolvido por tecnicos do proprio TCE-PB, visando 

alcancar uma melhor utilizacao dos dados enviados pelos jurisdicionados, 

cuja guarda, rastreabilidade e recuperacao, bem como o tempo necessario a 

analise, emissao de pareceres e geragao de relatorios de auditoria, ate o 

exercicio financeiro de 2001 , eram bastante prejudicados pela forma de 

encaminhamento ate entao praticada (em papel), justif icando, assim, a 

busca de novas solucoes. 

A edicao da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), estabelecendo que o 

acompanhamento da gestao dos recursos publicos deveria ser concomitante 

(RGF e REO), e o fato de que os balancetes mensais das administracoes 

diretas municipals eram os que apresentavam maior heterogeneidade de 

forma e conteudo, tambem contr ibuiram para implementagao do sistema. 

As principals caracteristicas tecnicas do SAGRES sao: 

I - Estrutura em duas camadas: uma camada composta por u m banco 

de dados e outra por u m programa {front end) que seleciona, altera, 

processa, al imenta e/ou exclui os dados constantes da base de dados; 

II - Modularidade: por se tratar de u m sistema destinado a ser operado, 

tan to nos computadores dos jurisdicionados, como nos do Tr ibunal , temos a 

divisao em tres modulos interdependentes, para melhor integragao, quais 

sejam: 

=> Modulo Captura - Fornecido gratuitamente pelo Tr ibunal aos 

jurisdicionados, verifica a consistencia dos dados e realiza a geragao, 

criptografia e travamento dos arquivos contendo as informagoes 

mensais a serem enviadas ao Tr ibunal . 

=> Modulo Carga - Utilizado pelos funcionarios da Divisao de 

Expediente e Comunicagoes do Tr ibunal , tern como objetivo receber, 
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destravar, descriptografar e dar "carga" nos dados entregues pelo 

jurisdicionados. 

=> Modulo Auditor - Utilizado pelos Auditores de Contas Publicas do 

Tr ibunal responsaveis pela analise das contas municipals. 

Em 2002, o Tr ibunal langou o Sagres on line, com o objetivo de 

divulgar e dar amplo acesso a sociedade, as informacoes de receitas e 

despesas do Governo do Estado e dos Municipios paraibanos, atraves da 

Internet no http://portal.tce.pb.gov.br. 

Principals vantagens do SAGRES: 

=> Apresentagao dos balancetes em meio eletronico, 

possibilitando a verificacao da consistencia dos dados recebidos; 

=> Padronizacao das informacoes encaminhadas pelos jurisdicionados; 

=> Transparencia da gestae- publica; 

=> Apoio ao controle interno municipal ; 

=> Estimulo ao controle social; 

=> Acesso pelos vereadores, atraves da internet, aos dados do sistema 

via Sagres on line', 

=> Parcerias: Forum Paraibano de Combate a Corrupcao - FOCCO, 

Secretaria da Receita Federal, Secretaria da Receita Estadual, Policia 

Federal, entre outros. 
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2. ACESSANDO O SAGRES ON LINE 

h t t p : / / p o r t a l . t c e . p b . g o v . b r 
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A V I S O IMPORTANTE 

Os d a d o s a p r e s e n t a d o s r e f l e t e m a 
c o n t a b i l i z a c a o e f e t u a d a p e l a s 
a d m i n i s t r a t e s e n a o i n c o r p o r a m 
q u a i s q u e r j u i z o s de v a l o r e x p e d i d o s 
p e l o T r i b u n a l , p o d e n d o , po i s , q u a n d o 
a u d i t a d o s p e l o TCE, s o f r e r 
m o d i f i c a c d e s . 

. Para ter acesso as informagoes da execugao orgamentaria do 

Governo do Estado, e necessaria a definigao do exercicio que Se 

deseja consultar. 
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N o r t o n - © - © c * w , . . w „ m 

IHIwwidrCoMaKfe l lMlo -Sapn. . / 

S R R R E S O n L i n o 

Feita a escolha do exercicio para consulta. O sistema disponibiliza, 

nesta tela, a possibilidade de consultas aos dados de receitas, despesas, 

empenhos e credores informados pelo Governo do Estado, no referido 

exercicio. 

9 * * 

03 Rece i tas lH Despesas i ? E m p e n h o s 
Credores 

Considerando que o modulo de pesquisa munic ipa l oferece uma 
variedade maior de consultas aos usuarios, passaremos a dispor sobre o 
mesmo, uma vez que as consultas relativas ao modulo estadual apresentam 
as mesmas caracteristicas do municipal . 

Ressalte-se que diversos dados acerca da execucao orgamentaria do 
Governo do Estado, encontram-se disponibilizadas no site do Governo do 
Estado/Controladoria Geral do Estado - CGE no endereco 
www.paraiba.pb.gov.br. 
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Governo 
1 Municipal 

4. ACESSANDO DADOS DOS GOVERNOS MUNICIPAIS 
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5. EXECUQAO ORQAMENTARIA - R E C E I T A S E DESPESAS PUBLICAS 

R E C E I T A S ORQAMENTARIAS sao aquelas que compoem o orgamento e, no 

caso do orcamento publico, devem estar discriminadas conforme anexos da 

Lei n e 4320/64. Sua arrecadagao depende de autorizagao legislativa, atraves 

da aprovagao do orgamento e suas atualizagoes. 

Segundo art. 11 da Lei 4320 a Receita Orgamentaria classifica-se em 

Correntes e de Capital: 

I . sao R E C E I T A S CORRENTES: as tr ibutarias, de contribuigoes, 

patr imonial , agropecuaria, industr ia l , de servigos e outras e, ainda, 

as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas 

de direito publico ou privado (transferencias), quando destinadas a 

atender despesas classificaveis em Despesas Correntes; 

I I . sao R E C E I T A S D E CAPITAL: as provenientes da realizagao de 

recursos financeiros oriundos de constituigao de dividas (operagoes 

de credito); da conversao, em especie, de bens e direitos (alienagao de 

bens); os recursos recebidos de outras pessoas de direito publico ou 

privado (transferencias), destinados a atender despesas classificaveis 

em Despesas de Capital e, ainda, o superavit do Orgamento Corrente 

(receita corrente > despesa corrente). 

DESPESA ORQAMENTARIA - E aquela realizada com base na Lei 

Orgamentaria Anual e suas alteragoes. Conforme o art. 12 da Lei 4320/64, a 

despesa classifica-se nas categorias economicas: Despesas Correntes e 

Despesas de Capital. 

Os principals dispositivos legais que regem as fungoes financeiras do 

Estado, no Pais - a Lei n 2 4.320/64 e a Lei n Q 101/2000 - sao omissos 

quanto a definigao da despesa publica. Para sanar essa lacuna legal, 

recorrem-se aos teoricos das areas de finangas, contabilidade publica, 

orgamentaria e jur id ica . Varias sao as terminologias empregadas nas 

definigoes de despesa publica, ora associadas a dispendio, a desembolso, a 

gasto, a aplicagao e a pagamento. O que e comum nesses entendimentos e 
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que esta impl ic i ta a ideia de que a despesa publica deve sempre ser realizada 

pelo ente publico, com amparo legal, visando aos interesses legitimos da 

coletividade. 

Executar o Orcamento e realizar as despesas publicas nele previstas 

e so essas, uma vez que, para que qualquer utilizagao de recursos publicos 

seja efetuada, a primeira condicao e que esse gas to tenha sido legal e 

oficialmente previsto e autorizado pelo Legislativo (Lei orgamentaria Anual -

LOA) e que sejam seguidos a risca os estagios da execugao das despesas 

previstos na Lei n e 4320/64: empenho, liquidagao e pagamento. 

=> Empenho - e o primeiro estagio da despesa publica. E a 

garantia de que existe o credito necessario para a liquidagao de 

u m compromisso assumido. E a reserva de uma parcela do 

orgamento para u m f im especifico. 

=> Liquidagao - e o reconhecimento, pela Administragao Publica, 

de que o bem ou material foi entregue, ou que o servigo foi 

efetivamente prestado pelo credor, gerando, para este ult imo, o 

direito l iquido e certo ao pagamento respectivo. 

=> Pagamento - e a quitagao financeira da obrigagao da 

Administragao Publica pelo bem ou material adquirido ou pelo 

servigo prestado pelo credor. 

DESPESAS CORRENTES - E a "categoria de classificagao da despesa que se 

desdobra em despesa de custeio e transferencias correntes; destina-se a 

promover a execugao e a manutengao da agao governamental e nao contr ibui 

diretamente para aumentar a capacidade produtiva da economia". 

=> Despesas de Custeio - As dotagoes para manutengao de servigos 

anteriormente criados, inclusive as destinadas a atender a obras de 

conservagao e adaptagao de bens imoveis. 

=> Transferencias Correntes - As dotagoes para despesas as quais nao 

corresponda contraprestagao direta em bens ou servigos, inclusive 
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para contribuigoes e subvengoes destinadas a atender a manifestagao 

de outras entidades de direito publico ou privado. 

Consideram-se subvengoes, as transferencias destinadas a cobrir 

despesas de custeio das entidades beneficiadas, distinguindo-se como: 

=> subvengoes socials, as que se destinem a instituigoes publicas 

ou privadas de carater assistencial ou cul tura l , sem finalidade 

lucrativa; 

=> subvengoes economic as, as que se destinem a empresas 

publicas ou privadas de carater industr ia l , comercial, agricola ou 

pastoril. 

DESPESAS D E CAPITAL - E a "categoria de classificagao da despesa que se 

desdobra em investimento, inversao financeira e transferencia de capital; 

tern por proposito formar e/ou adquir ir u m bem de capital de modo a 

contr ibuir para o incremento da capacidade produtiva" 1. 

=> Investimentos - As dotagoes para o planejamento e a execugao de 

obras, inclusive as destinadas a aquisigao de imoveis considerados 

necessarios a realizagao destas ult imas, bem como para os 

programas especiais de trabalho, aquisigao de instalagoes, 

equipamentos e material permanente e constituigao ou aumento do 

capital de empresas que nao sejam de carater comercial ou 

financeiro. 

=> Inversoes Financeiras - Sao as dotagoes destinadas a: 

S aquisigao de imoveis, ou de bens de capital j a em utilizagao; 

S aquisigao de t itulos representatives do capital de empresas ou 

entidades de qualquer especie, j a constituidas, quando a 

operagao nao importe aumento do capital; 

'Disp. em: www9.senado.gov.br/portal/page/portal/orcamento_senado/Glossario 
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^ constituigao ou aumento do capital de entidades ou empresas 

que visem a objetivos comerciais ou financeiros, inclusive 

operacoes bancarias ou de seguros. 

Transferencias de Capital - As dotagoes para investimentos ou 

inversoes financeiras que outras pessoas de direito publico ou 

privado devam realizar, independentemente de contraprestacao direta 

em bens ou servicos, constituindo essas transferencias auxilios ou 

contribuigoes, segundo derivem diretamente da Lei de Orgamento ou 

de lei especifica anterior, bem como as dotagoes para amortizagao da 

divida publica. 
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6. CONSULTANDO AS R E C E I T A S ARRECADADAS 

i 0 Receitas - Neste item, estao disponibilizados dados acerca das receitas 

orcamentarias arrecadadas mes a mes pelo Poder Executivo Municipal . 
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=> Ao selecionar a lupa P. a direita dos valores da receita, obtem-se mais 

detalhes como, por exemplo, o detalhamento da receita por Categoria 

Economica (receitas correntes e de capital). 

=> A cada item em que se visualizar uma lupa na lateral direita, pode-se 

obter mais detalhes ao clicar no botao esquerdo do mouse sobre a 

mesma. 

A consulta aqui tratada, possibilita ao cidadao verificar como anda a 

arrecadacao de cada uma das receitas destinadas ao municipio por 

transferencia do Estado ou da Uniao, em atendimento a determinacao 

constitucional, bem como das receitas cuja competencia para inst i tuir , 

cobrar e arrecadar compete ao proprio municipio. 

SAO R E C E I T A S DO MUNICIPIO 

TRIBUTARIA DIRETAMENTE ARRECADADA - Cabe diretamente ao 

municipio a responsabilidade pela arrecadacao dos seguintes Tributos: 

TRIBUTO FONTE/INCIDENCIA 

ISS 
Imposto Sobre Servigos 

Incide sobre a prestacao, por pessoas fisicas e jur id icas, de 
servigos listados sujeitos ao imposto. A al iquota varia conforme 
a legislagao de cada Municipio, indo de 2% a 5% do valor do 
respectivo servigo. 

IPTU 
Imposto Predial e 

Terr i tor ia l Urbano 

E recolhido anualmente pelos proprietaries de edificagoes e 
terrenos urbanos. Sua aliquota e sua metodologia de calculo 
var iam de u m Munic ip io para outro. 

I T B I 
Imposto sobre 

Transmissao de Bens 
Imoveis 

E de responsabilidade do comprador do bem, sendo recolhido 
por este nas transagoes imobil iarias. 

IRRF 
Imposto de Renda Retido 

n a Fonte 

O produto da arrecadagao do Imposto de Renda - IR, retida na 
fonte pelos municipios, quando do pagamento de rendimentos, 
a qualquer t i tu lo , devidos a servidores e prestadores de 
servigos, inclusive por suas autarquias e pelas fundagoes por 
ele inst i tuidas e mantidas (CF/88, art . 158, I). 

Taxas 

Sao cobradas pelo Poder Publico a t i tu lo de indenizagao pela 
produgao e oferecimento de servigo publico especifico e divisivel 
prestado ao contr ibuinte ou posto a sua disposigao. Nao deve 
ser confundida com os valores cobrados pela prestagao de 
servigos publicos, atraves de Empresas Publicas ou Sociedades 
de Economia Mista, como tarifas telefonicas, de energia 
eletrica, agua etc. 

17 
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Contribuicao de 
Melhoria 

Prevlsta na CF/88 (art. 145, inciso III) e no Codigo Tributario 
Nacional (art. 81 e 82) a contribuigao de melhoria, cobrada pela 
Uniao, Estados, Distrito Federal ou pelos Municipios, no 
ambito de suas respectivas atribuicoes, e instituida para fazer 
face ao custo de obras publicas de que decorra valorizacao 
imobiliaria, tendo como limite total a despesa realizada e como 
limite individual o acrescimo de valor que da obra resultar para 
cada lmovel beneficiado. 

TRIBUTARIA TRANSFERIDA - Pertence aos municipios uma parcela na 

arrecadacao de receitas a cargo dos Poderes Executivos das esferas Federal e 

Estadual, sobre as quais possui participagao percentual na sua formagao, 

quais sejam: 

T R I B U T O F O N T E / I N C I D E N C I A 

F P M 

Fundo de Participagao dos 
Municipios 

Previsto no art. 159, inciso I , alinea "b", da Constituigao 
Federal, a parcela pertencente aos municipios na Receita da 
Uniao, corresponde a 22,5% da arrecadagao liquida do 
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IR 
e do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI (deduzida 
a parcela do IR retida na fonte pelos Municipios) 

Cota-Parte do I C M S 
Conforme art. 158, I V - CF/88), pertence aos Municipios 25% 
da arrecadagao do ICMS efetuado pelo Estado. 

Cota-Parte do I T R 
Do valor arrecadado pela Uniao, relativo ao Imposto sobre a 
Propriedade Territorial Rural, 50% pertence ao Municipio em 
que se acha situado o imovel (CF, art 2 158, II). 

Cota-Parte do IOF-OURO 

Do valor arrecadado pela Uniao, relativo a realizagao de 
operagoes com o ouro, definido como ativo financeiro ou 
instrumento cambial, 70% pertence ao Municipio de origem 
(CF, art. 153, § 5B). 

Transferencias 
Financeiras 

L C 8 7 / 9 6 2 

Previstas no art. 31 da LC 87/96, a Uniao repassa, 
mensalmente, recursos financeiros relativos a Desoneragao 
da exportagoes, aos Estados, que devera, por sua vez, 
repassar 25% dos valores recebidos aos seus Municipios, 
obedecidos os montantes, os criterios e demais condigoes 
fixadas na referida lei. 

Cota-Parte do I F V A 
Conforme art. 158, III da CF/88, pertence ao Municipio a 
parcela de 50% do Imposto sobre a Propriedade de Veiculos 
Automotores - IPVA, licenciados em seu territorio. 

2 LC 87/96 . com nova redacao pela LC 115/2002. 
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Cota-Parte do IPI-
Exportacao 

Conforme art. 159, I I , da CF/88, pertence aos Estados e ao 
Distrito Federal 10% do produto da arrecadagao do Imposto 
sobre Produtos Industrializados - IPI, proporcional-mente ao 
valor das respectivas exportacoes (LC n° 61/89), sendo 
destinado aos Municipios 25% dos valores recebidos pelos 
respectivos Estados (§3°, I I , art. 159 - CF/88). 

Cota-Parte da CIDE 

Conforme art. 177, § 4°, da CF/88 pertence aos Estados e ao 
Distrito Federal, 25% do produto da arrecadagao da 
Contribuigao de Intervengao no Dominio Economico - CIDE3, 
destina 25% do produto da arrecadagao aos Estados e ao 
Distrito Federal, destinado, obrigatoriamente, ao 
financiamento de programas de infra-estrutura de 
transportes, estando, cada Estado, obrigado a repassar 25% 
do valor recebido aos seus Municipios (art. 159, § 4 2 - CF/88). 

Existem, ainda, outras receitas transferidas, relativas ao Fundo de 

Manutengao e Desenvolvimento da Educacao Basica - FUNDEB, alem das 

relativas ao repasse de Programas Federals tais como: PSF (saude da 

familia), PSBF e CEO (saude bucal); PACS (Agentes Comunitarios de Saude); 

PNAE (alimentagao escolar - merenda), PNATE (transporte escolar), PETI 

(erradicagao do trabalho infantil), etc. 

ORIGINARIAS - Consideram-se, tambem, no computo da Receita do 

Municipio, as Receitas Originarias, quais sejam: 

TRIBUTO FONTE/INCIDENCIA 

Receita PATRIMONIAL 

Relativa ao resultado financeiro decorrente da fruigao de 
bens mobiliarios, imobiliarios ou de participagoes 
societarias. Incluidos, aqui, os alugueis, arrendamentos, 
juros e corregao monetaria de titulos de renda e 
investimentos financeiros, dividendos e outras receitas 
resultantes da participagao no capital de empresas, bem 
como agios na colocagao de titulos. 

Receita de SERVICOS 
Decorrente das atividades relativas a prestagao de 
servigos como transporte, saude, comunicagao, 
armazenagem, processamento de dados, judiciarios, 
inspegao e fiscalizagao, etc. 

Receita AGROPECUARIA Corresponde a atividade ou exploragao de origem vegetal 
ou animal. 

Receita INDUSTRIAL 
Relativa as atividades industrials, como a de 
transformagao, extrativa mineral, grafica, produgao de 
energia eletrica e servigos de saneamento. 

3 relativa as atividades de importacao e comercializacao de petroleo e seus derivados, gas 
na tura l e seus derivados e alcool combustivel (deduzidos os valores previstos no art . 8 Q da Lei 
Federal n° 10.336/01 e a parcela de 2 0 % desvinculada por forca do art . 76 do ADCT) 
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Receita de CONTRIBUICOES 
Valor total da arrecadacao de receita de contribuicoes 
sociais, de intervencao no dominio economico (CIDE) e 
de interesse das categorias professionals ou economicas, 
como instrumento de intervengao nas respectivas areas. 

Destaca-se, ainda, nas despesas patrimoniais citadas no quadro 
anterior, que alguns municipios do Estado da Paraiba possuem direito ao 
recebimento de Royalties sobre a exploracao de Petroleo e gas natural , 
previsto pela lei n° 9.478/97 - esta receita refere-se a u m a compensacao 
financeira pela movimentacao, nesses municipios, de instalagoes de 
embarque e desembarque de petroleo e/ou gas natural . 
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7. CONSULTANDO AS DESPESAS DO E X E R C I C I O (AGRUPADAS) 

Despesas - Neste item, estao disponibilizados dados agrupados acerca 

das despesas empenhadas e pagas mes a mes pelo Poder Executivo 

Municipal . 

• • m m | | ... • • • 
c 

Norton • © - Q ««« • • 
h o r n 

S F 1 G R E S O n l . i r - w - | | . I D X 
. J ' l l l f J . ' l l 

' D n p n i O i c . j n . T M i i . i 

• r iv i i? : t i i . iwwgaoM / 

U U l U l 

9 • l * H -U' Mil': 

Agrupamentos de despesas disponiveis nesta consulta: 

•> - v r- t j «• 

ZZ Natureza da Despesa* - Pessoal e Encargos Socials, Juros e 
Encargos da Divida, Outras Despesas Correntes, Investimentos, 
Inversoes Financeiras, Amortizagao da Divida. 

- • E ! Classificacao por Funcao de Governo* - Educacao, Saude, 
Administragao, Agricultura, Cultura, Assistencia Social, Previdencia 
Social, Desporto e Lazer, Encargos Especiais, Transporte, Urbanismo, 
etc. 

Classificacao por Unidade Orgamentaria* - Gabinete do 
Prefeito, Secretaria de Administragao e Finangas, Secretaria de 
Educagao, Secretaria de Saude, entidades da Administragao Indireta 
(Autarquias, Fundagoes...), etc. 

>[H Classificacao por Elemento de Despesa* - Material de 
Consume Obras e Instalagoes, Equipamentos e Material 
Permanente, Vencimentos e Vantagens Fixas (folha de pessoal), 
Contratagao por Tempo Determinado (folha), Outros Servigos de 
Terceiros, etc. 

* Ve r d e t a l h a m e n t o destes g rupos no i t e m de c o n s u l t a E m p e n h o s , a seguir . 
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8. CONSULTANDO AS NOTAS D E EMPENHOS 

y Empenhos - Neste item esta disponibilizada a despesa de forma mais 

detalhada, contendo os dados das Notas de Empenho emitidas pela 

Administragao, relativas as despesas efetuadas no periodo. 

E nesta opgao que se verifica a maior possibilidade de realizagao de 

consultas mais especificas acerca das despesas efetuadas pela entidade sob 

analise. 

t w i«> b a r n I q u H . l a " " * V t w i«> b a r n I q u H . l a " " * V 

N o r t o n - © - Q '-«»•• •«»"' • 

r r u - r i c c /—> 1 1 1 . ,. „ 

/•mvtnnn j ^ M M a m ' ln.u,0«t H " " * * A »•*«•"• ( f i ) 1 

EiTi|)iiiihiia 

C M O M 

Sao possibilidades de consulta neste item: 

=> o preenchimento de apenas parte dos campos de que dispoe o 

interessado na consulta como, por exemplo: parte do nome do 

credor (Ex: Jose A....), a unidade orgamentaria, a funcao, etc; 

=> o preenchimento de todos os campos da consulta, 

estabelecendo-se assim diversos filtros de forma a se obter uma 

informagao mais restrita; 

=> o nao preenchimento de nenhum dos campos, tornando a 

consulta mais ampla, uma vez que, desta forma, serao listados 

todos os empenhos do exercicio, em ordem decrescente de valor. 
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A seguir sao listados detalhamentos do menu Empenhos, de acordo 

uma ordem de relevancia para as consultas a serem realizadas: 

E m p e n h o s 

C o n s u t t a d e E m p e n h o s 

P e r i o d o d e : * > o i / J i 3 1 ^ / D « z l 

Periodo - Item de preenchimento obrigatorio em todas as consultas de dados 
dos empenhos, o periodo de apuracao abre a possibilidade de o cidadao 
pesquisar as despesas empenhadas, em u m unico mes, n u m intervalo de 
alguns meses ou em todo o exercicio. Ao abrir a consulta de empenhos, este 
campo j a estara preenchido pelo periodo de atualizacao de dados do 
exercicio, o qual podera ser modificado pelo usuario, caso deseje. 

j> E m p e n h o s 

. C o n s u l t a d e E m p e n h o s 

P e r i o d o d e : * 0 1 * 11 J a n •* a 3 1 * ' D e z ^ ^ ^ r d e m T ; V a l o r d o E m p e n h o j - ^ P e r i o d o d e : * 0 1 

V a l n r d o F m n p n h o 
W E m p e n h o : — V a l o r M i n i m o (RS) D a t a do E m p s n h o 

N c do E m p s n h o 
N o m e do C r e d o r 

" l a c c i f i < - a r 3 r > P i m r - i r t n a l D r A n r a m a K r i i 

Ordem - Esta consulta oferece a possibilidade de ordenar a listagem de 
empenhos a ser gerada por: 

=> Valor do Empenho - l ista os empenhos em ordem decrescente de 
valor. Recomenda-se a utilizagao desta opgao quando o usuario deseja 
consultar u m certo grupo de empenhos que apresentem maiores ou 
menores valores no periodo. 

=> Data do Empenho - l ista os empenhos pela ordem cronologica de 
emissao destes. 

=> Numero do Empenho - l ista os empenhos pela ordem crescente de 
numero. 

=> Nome do credor - apresenta listagem de empenhos em ordem 
alfabetica de credores, independente dos valores, datas e numeragao 
das notas de empenhos. Recomenda-se a utilizagao desta opgao 
quando o usuario deseja ter uma nogao mais clara de quais sao os 
credores, bem como da frequencia com que os mesmos negociam com 
o municipio, alem dos valores praticados. 
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y E m p e n h o s 

C o n s u l t s d e E m p e n h o s 

Periodo de:* o i / Jan ^ 
N° E m p e n h o T ) 

31 - r / Dez • 
V a l o r M i n 

Numero do Empenho - Possibilita ao cidadao consultar u m unico empenho, 

bastando, para tan to, que seja fornecido o numero deste. 

Consulta de Empenhos 

Periodo de:* o i • ! Jan * a 31 • / Dez 

N° Empenho: 

Ordem: Valordo Empenho 

Valor Minimo7R5)T)0,00 

Valor Minimo do Empenho - Permite l imitar a consulta a u m limite de valor 
minimo empenhado, concentrando a analise apenas nas despesas que 
apresentam valores mais relevantes. 

classificacao Funcional Programatica 
Unidade Orgamentar ia: 

Fungao: 

Sub-Fungao: 

Programa: 

At;ao: 

CLA 5SIFICAQAO FUNCIONAL PROGRAMATICA - faculta ao usuario as 

seguintes opcoes de consultas: 

=> Unidade Ore am en t aria - permite que a consulta restrinja-se a uma 

unica unidade orgamentaria (Gabinete do Prefeito, Sec. Saude, Sec. 

Educagao, etc.) a escolha do usuario, ou que a consulta se estenda a 

todas as unidades orgamentarias (opgao em que o usuario deixa de 

preencher este campo); 
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=> Funcao - Permite a consulta por uma fungao de governo especifica 

(Educagao, Administragao, saude, assistencia social, etc.), ou por 

todas (opgao em que o usuario deixa de preencher este campo); 

=> Sub-Funcao - permite u m maior detalhamento da consulta por 

fungao. Ex: Fungao Saude - Sub-Fungao Atengao Basica; Fungao 

educagao - Sub-Fungao Ensino Fundamental, etc.; 

=> Programa - possibilita u m detalhamento da Sub-Fungao, tornando 

mais especifica a despesa objeto da consulta. Ex: Fungao educagao -

Sub-Fungao Ensino Fundamental - Programa A Caminho do Saber; 

=> Acao - permite o detalhamento dos Programas, direcionando, ainda 

mais, a finalidade da despesa consultada. Ex: Fungao Educagao -

Sub-Fungao Ensino Fundamental - Programa A Caminho do Saber -

Agao Manutengao das Atividades da Educagao de Jovens e Adultos. 

Categoria Economical 

Natureza de Despesa: 

Modalidade de Aplicagao: 

Elemento de Despesa: 

Classificacao de Despesa 

CLASSIFICACAO D E DESPESA - faculta ao usuario as seguintes opgoes de 

consultas: 

Classificacao de Despesa 

<T["~~~Categoria Economica?^) • 

/ Natureia de Despesa: 

/ Modalidade de Aplicacao: 

/ Elemento de Despesa: • 

Categoria Economica - Permite a consulta nas categorias Despesa 
Corrente, Despesa de Capital, Reserva de Contingencia ou Reserva 
Orgamentaria do RPPS; 
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H H H H H H L I B V H G H H H Classificacao de Despesa 

Categoria Economical 

<^^Hatureza de Despesa7^> • 

/ Modalidade de Aplicacao: • 

/ Elemento de Despesa: • 

Natureza da Despesa - Conforme Manual Tecnico de Orgamento - MTO, 

versao 2010, do Ministerio do Planejamento, Orgamento e Gestao, a 

Natureza da Despesa e u m agregador de elementos de despesa com as 

mesmas caracteristicas quanto ao objeto de gasto. 

Sao modalidades de Natureza de Despesa 4 : 

1 - Pessoal e Encargos Sociais - Despesas de natureza remuneratoria 

decorrente do efetivo exercicio de cargo, emprego ou fungao de confianga no 

setor publico, do pagamento dos proventos de aposentadorias, reformas e 

pensoes, das obrigagoes trabalhistas de responsabilidade do empregador, 

incidentes sobre a folha de salarios, contribuigao a entidades fechadas de 

previdencia, outros beneficios assistenciais classificaveis neste grupo de 

despesa, bem como soldo, gratificagoes, adicionais e outros direitos 

remuneratorios, pertinentes a este grupo de despesa, previstos na estrutura 

remuneratoria dos militares, e ainda, despesas com o ressarcimento de 

pessoal requisitado, despesas com a contratagao temporaria para atender a 

necessidade de excepcional interesse publico e despesas com contratos de 

terceirizagao de mao-de-obra que se refiram a substituigao de servidores e 

empregados publicos, em atendimento ao disposto no art. 18, § l o , da Lei 

Complementar no 101, de 2000. 

2 - Juros e Encargos da Divida - Despesas com o pagamento de juros, 

comissoes e outros encargos de operagoes de credito internas e externas 

contratadas, bem como da divida publica mobil iaria. 

3 - Outras Despesas Correntes - Despesas com aquisigao de material de 

consumo, pagamento de diarias, contribuigoes, subvengoes, auxilio-

alimentagao, auxilio-transporte, alem de outras despesas da categoria 

4 D i s p . e m : h t t p s : //u^w\v .po r t a l s o f . p l ane j amen to . g o v . b r/b ib/MTO/MTO 2 0 1 0 V F 5 2 . pd f 
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economica "Despesas Correntes" nao classificaveis nos demais grupos de 

natureza de despesa. 

4 - Investimentos - Despesas com o planejamento e a execugao de obras, 

inclusive com a aquisigao de imoveis considerados necessarios a realizagao 

destas ult imas, e com a aquisigao de instalagoes, equipamentos e material 

permanente. 

5 - Inversoes Financeiras - Despesas com a aquisigao de imoveis ou bens 

de capital j a em utilizagao; aquisigao de t i tulos representatives do capital de 

empresas ou entidades de qualquer especie, j a const!tuidas, quando a 

operagao nao importe aumento do capital; e com a constituigao ou aumento 

do capital de empresas. 

6 - Amortizacao da Divida - Despesas com o pagamento e/ou 

refinanciamento do principal e da atualizagao monetaria ou cambial da 

divida publica interna e externa, contratual ou mobil iaria. 

9 - Reserva de Contingencia - Agrupa-se neste grupo de natureza de 

despesa o volume de recursos alocados com o objetivo de atender o disposto 

no a r t . l 4 d a L D O 2008. 

Classificacao de Despesa 

Categoria Economica: 

Natureza de Despesa: 

C^Modalidade de Aplicaglo^ •w 

Elemer/o de Despesa: • 

Modalidade de Aplicacao - A modalidade de aplicagao destina-se a indicar 

se os recursos serao aplicados mediante transferencia financeira, inclusive a 

decorrente de descentralizagao orgamentaria para outras esferas de Governo, 

seus orgaos ou entidades, ou diretamente para entidades privadas sem fins 

lucrativos e outras instituigoes; ou, entao, diretamente pela unidade 

detentora do credito orgamentario, ou por outro orgao ou entidade no ambito 

do mesmo nivel de Governo. 
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A modalidade de aplicagao objetiva, principalmente, el iminar a dupla 

contagem dos recursos transferidos ou descentralizados. Sao, atualmente, as 

modalidades de aplicagao: 

Destacam-se, na gestae- municipal, as seguintes modalidades de 

Aplicacao, com detalhamento apresentado pelo MTO 5 : 

«• • 

40 - Transferencias a Municipios - Despesas realizadas mediante 

transferencia de recursos financeiros da Uniao ou dos Estados aos 

Municipios, inclusive para suas entidades da administragao indireta. 

50 - Transferencias a Instituicoes Privadas sem F ins Lucrativos -

Despesas realizadas mediante transferencia de recursos financeiros a 

entidades sem fins lucrativos que nao tenham vinculo com a administragao 

publica. 

• • • 

71 - Transferencias a Consorcios Publicos - Despesas realizadas mediante 

transferencia de recursos financeiros a entidades criadas sob a forma de 

consorcios publicos nos termos da Lei n e 11.107, de 6 de abri l de 2005, 

objetivando a execugao dos programas e agoes dos respectivos entes 

consorciados. 

90 - Aplicacoes Diretas - Aplicagao direta, pela unidade orgamentaria, dos 

creditos a ela alocados ou oriundos de descentralizagao de outras entidades 

integrantes ou nao dos Orgamentos Fiscal ou da Seguridade Social, no 

ambito da mesma esfera de governo. 

91 - Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre Orgaos, Fundos e 

Entidades Integrantes dos Orcamentos F isca l e da Seguridade Social -

Despesas de orgaos, fundos, autarquias, fundagoes, empresas estatais 

dependentes e outras entidades integrantes dos orgamentos fiscal e da 

seguridade social decorrentes da aquisigao de materials, bens e servigos, 

pagamento de impostos, taxas e contribuigoes, alem de outras operagoes, 

5 D i s p . e m : h t t p s : / / w w w . p o r t a l s o f . p l a n e 1 a m e n t o . g o v . b r / b i b / M T O / M T O 2 0 1 0 V F 5 2 .pd f 
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quando o recebedor dos recursos tambem for orgao, fundo, autarquia, 

fundacao, empresa estatal dependente ou outra entidade constante desses 

orgamentos, no ambito da mesma esfera de Governo. 

Classificacao de Despesa 

Categoria Economica: • 

Natureza de Despesa: • 

Modalidade de Aplicacao: 

C^EJemento de DespesaT^> 

Elemento de Despesa - Tern por finalidade identificar os objetos de gasto, 

tais como vencimentos e vantagens fixas, juros , diarias, material de 

consumo, servigos de terceiros prestados sob qualquer forma, subvengoes 

sociais, obras e instalagoes, equipamentos e material permanente, auxilios, 

amortizagao e outros que a administragao publica uti l iza para a consecugao 

de seus fins. Os codigos dos elementos de despesa estao definidos no Anexo 

I I da Portaria Interministerial n e 163, de 2001 . 

Destacam-se, na execugao orgamentaria dos municipios paraibanos, 

os seguintes elementos de despesa 6: 

01 - Aposentadorias e Reformas - Despesas com pagamentos de inativos 

civis, militares reformados e segurados do piano de beneficios da previdencia 

social. 

03 - Pensoes - Despesas com pensionistas civis e militares; pensionistas do 

piano de beneficios da previdencia social; pensoes concedidas por lei 

especifica ou por sentengas judiciais. 

04 - Contratacao por Tempo Determinado - Despesas com a contratagao 

de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporaria de 

excepcional interesse publico, de acordo com legislagao especifica de cada 

ente da Federagao, inclusive obrigagoes patronais e outras despesas 

variaveis, quando for o caso. 

6 D i s p . e m : h t t p s : / / w w w . p o r t a l s o f . p l a n e i a m e n t o . g o v . b r / b i b / M T O / M T O 2 0 1 0 V F 5 2 . pd f 
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08 - Outros Beneficios Assistenciais - Despesas com: Auxil io-Funeral 

devido a familia do servidor ou do mil i tar falecido na atividade, ou 

aposentado, ou a terceiro que custear, comprovadamente, as despesas com o 

funeral do ex-servldor ou do ex-militar; Auxilio-Reclusao devido a familia do 

servidor ou do mi l i tar afastado por motivo de prisao; Auxilio-Natalidade 

devido a servidora ou mil itar, conjuge ou companheiro servidor publico ou 

mil i tar por motivo de nascimento de filho; Auxilio-Creche ou Assistencia Pre-

Escolar e Auxilio-Invalidez pagos diretamente ao servidor ou mil i tar. 

09 - Salario-Familia - Beneficio pecuniario devido aos dependentes 

economicos do mi l i tar ou do servidor, exclusive os regidos pela Consolidacao 

das Leis do Trabalho - CLT, os quais sao pagos a conta do piano de 

beneficios da previdencia social. 

11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civi l - Despesas com: 

Vencimento; Salario Pessoal Permanente; Vencimento ou Salario de Cargos 

de Confianca; Subsidios; Vencimento do Pessoal em Disponibilidade 

Remunerada; Gratificacoes, tais como: Gratificagao Adicional Pessoal 

Disponivel; Gratificacao de Interiorizacao; Gratificacao de Dedicacao 

Exclusiva; Gratificacao de Regencia de Classe; Gratificacao pela Chefia ou 

Coordenacao de Curso de Area ou Equivalente; Gratificacao por Producao 

Suplementar; Gratificacao por Trabalho de Raios X ou Substancias 

Radioativas; Gratificacao pela Chefia de Departamento, Divisao ou 

Equivalente; Gratificacao de Direcao Geral ou Direcao (Magisterio de I s e 2 9 

Graus); Gratificacao de Fungao-Magisterio Superior; Gratificagao de 

Atendimento e Habilitagao Previdenciarios; Gratificagao Especial de 

Localidade; Gratificagao de Desempenho das Atividades Rodoviarias; 

Gratificagao da Atividade de Fiscalizagao do Trabalho; Gratificagao de 

Engenheiro Agronomo; Gratificagao de Natal; Gratificagao de Estimulo a 

Fiscalizagao e Arrecadagao de Contribuigoes e de Tributes; Gratificagao por 

Encargo de Curso ou de Concurso; Gratificagao de Produtividade do Ensino; 

Gratificagao de Habilitagao Profissional; Gratificagao de Atividade; 

Gratificagao de Representagao de Gabinete; Adicional de Insalubridade; 

Adicional Noturno; Adicional de Ferias 1/3 (art. 7 Q , inciso XVII, da 
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Constituigao); Adicionais de Periculosidade; Representagao Mensal; Licenga-

Premio por assiduidade; Retribuigao Basica (Vencimentos ou Salario no 

Exterior); Diferencas Individuais Permanentes; Vantagens Pecuniarias de 

Ministro de Estado, de Secretario de Estado e de Municipio; Ferias 

Antecipadas de Pessoal Permanente; Aviso Previo (cumprido); Ferias 

Vencidas e Proporcionais; Parcela Incorporada (ex-quintos e ex-decimos); 

Indenizagao de Habilitagao Policial; Adiantamento do 13 s Salario; 13 s Salario 

Proporcional; Incentivo Funcional - Sanitarista; Abono Provisorio; "Pro-

labore" de Procuradores; e outras despesas correlatas de carater 

permanente. 

13 - Obrigaqoes Patronais - Despesas com encargos que a administragao 

tern pela sua condigao de empregadora, e resultantes de pagamento de 

pessoal, tais como Fundo de Garantia por Tempo de Servigo e contribuigoes 

para Institutes de Previdencia. 

14 - Diarias - Civil - Cobertura de despesas de alimentagao, pousada e 

locomogao urbana, com o servidor publico estatutario ou celetista que se 

deslocar de sua sede em objeto de servigo, em carater eventual ou 

transitorio.entendido como sede o Municipio onde a repartigao estiver 

instalada e onde o servidor tiver exercicio em carater permanente. 

16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi l - Despesas relacionadas as 

atividades do cargo/emprego ou fungao do servidor, e cujo pagamento so se 

efetua em circunstancias especificas, tais como: hora-extra; substituigoes; e 

outras despesas da especie, decorrentes do pagamento de pessoal dos orgaos 

e entidades da administragao direta e indireta. 

18 - Auxilio Financeiro a Estudantes - Despesa com ajuda financeira 

concedida pelo Estado a estudantes comprovadamente carentes, e concessao 

de auxilio para o desenvolvimento de estudos e pesquisas de natureza 

cientifica, realizadas por pessoas fisicas na condigao de estudante, 

observado o disposto no art. 26 da Lei Complementar n s 101, de 2000. 
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21 - Juros sobre a Divida por Contrato - Despesas com juros referentes a 

operacoes de credito efetivamente contratadas. 

22 - Outros Encargos sobre a Divida por Contrato - Despesas com outros 

encargos da divida publica contratada, tais como: taxas, comissoes 

bancarias, premios, imposto de renda e outros encargos. 

30 - Material de Consumo - Despesas com alcool automotivo; gasolina 

automotiva; diesel automotivo; lubrificantes automotivos; combustivel e 

lubrificantes de aviacao; gas engarrafado; outros combustiveis e 

lubrificantes; material biologico, farmacologico e laboratorial; animais para 

estudo, corte ou abate; alimentos para animais; Material de coudelaria ou de 

uso zootecnico; sementes e mudas de plantas; generos de alimentacao; 

material de construgao para reparos em imoveis; material de manobra e 

patrulhamento; material de protecao, seguranca, socorro e sobrevivencia; 

material de expediente; material de cama e mesa, copa e cozinha, e produtos 

de higienizacao; material grafico e de processamento de dados; aquisigao de 

disquete; material para esportes e diversoes; material para fotografia e 

filmagem; material para instalacao eletrica e eletronica; material para 

manutengao, reposigao e aplicagao; material odontologico, hospitalar e 

ambulatorial; material quimico; material para telecomunicagoes; vestuario, 

uniformes, fardamento, tecidos e aviamentos; material de acondicionamento 

e embalagem; suprimento de protegao ao voo; suprimento de aviagao; 

sobressalentes de maquinas e motores de navios e esquadra; explosivos e 

munigoes; bandeiras, flamulas e insignias e outros materials de uso nao-

duradouro. 

31 - Premiacoes Culturais, Art is t ic as, Cientificas, Desportivas e Outras -

Despesas com a aquisigao de premios, condecoragoes, medalhas, trofeus, 

etc., bem como com o pagamento de premios em pecunia, inclusive 

decorrentes de sorteios lotericos. 

32 - Material de Distribuicao Gratuita - Despesas com aquisigao de 

materials para distribuigao gratuita, tais como livros didaticos, 

medicamentos, generos alimenticios e outros materials ou bens que possam 
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ser distribuidos gratuitamente, exceto se destinados a premiacoes culturais, 

artisticas, cientificas, desportivas e outras. 

33 - Passagens e Despesas com Locomocao - Despesas com aquisigao de 

passagens (aereas, terrestres, fluviais ou maritimas), taxas de embarque, 

seguros, fretamento, pedagios, locagao ou uso de veiculos para transporte de 

pessoas e suas respectivas bagagens em decorrencia de mudancas de 

domicilio no interesse da administragao. 

34 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de 

Terceirizacao - Despesas relativas a mao-de-obra, constantes dos contratos 

de terceirizagao, classificaveis no grupo de despesa "1 - Pessoal e Encargos 

Sociais", em obediencia ao disposto no art. 18, § I s , da Lei Complementar n s 

101, de 2000. 

35 - Servicos de Consultoria - Despesas decorrentes de contratos com 

pessoas fisicas ou juridicas, prestadoras de servigos nas areas de 

consultorias tecnicas ou auditorias financeiras ou juridicas, ou 

assemelhadas. 

36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F is ica - Despesas decorrentes 

de servigos prestados por pessoa fisica pagos diretamente a esta e nao 

enquadrados nos elementos de despesa especificos, tais como: remuneragao 

de servigos de natureza eventual, prestado por pessoa fisica sem vinculo 

empregaticio; estagiarios, monitores diretamente contratados; diarias a 

colaboradores eventuais; locagao de imoveis; salario de internos nas 

penitenciarias; e outras despesas pagas diretamente a pessoa fisica. 

37 - Locacao de Mao-de-Obra - Despesas com prestagao de servigos por 

pessoas jur idicas para orgaos publicos, tais como limpeza e higiene, 

vigilancia ostensiva e outros, nos casos em que o contrato especifique o 

quantitative fisico do pessoal a ser utilizado. 

38 - Arrendamento Mercantil - Despesas com a locagao de equipamentos e 

bens moveis, com opgao de compra ao final do contrato. 

39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur id ica - Despesas 

decorrentes da prestagao de servigos por pessoas jur idicas para orgaos 

publicos, tais como: assinaturas de jornais e periodicos; tarifas de energia 

eletrica, gas, agua e esgoto; servigos de comunicagao (telefone, telex, 
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correios, etc.); fretes e carretos; locagao de imoveis (inclusive despesas de 

condominio e tr ibutes a conta do locatario, quando previstos no contrato de 

locacao); locacao de equipamentos e materiais permanentes; conservagao e 

adaptacao de bens imoveis; seguros em geral (exceto os decorrentes de 

obrigacao patronal); servicos de asseio e higiene; servigos de divulgagao, 

impressao, encadernagao e emolduramento; servigos funerarios; despesas 

com congressos, simposios, conferencias ou exposigoes; vale-transporte; 

vale-refeigao; auxilio-creche (exclusive a indenizagao a servidor); software; 

habilitagao de telefonia fixa e movel celular; e outros congeneres. 

43 - Subvencoes Socials - Cobertura de despesas de instituigoes privadas 

de carater assistencial ou cultural , sem finalidade lucrativa, de acordo com 

os arts. 16, paragrafo unico, e 17 da Lei n 2 4.320, de 1964, observado o 

disposto no art. 26 da Lei Complementar n s 101, de 2000. 

48 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fis icas - Despesas com a 

concessao de auxilio financeiro diretamente a pessoas fisicas, sob as mais 

diversas modalidades, tais como ajuda ou apoio financeiro e subsidio ou 

complementagao na aquisigao de bens, nao classificados explicita ou 

implicitamente em outros elementos de despesa, observado o disposto no 

art. 26 da Lei Complementar n e 101, de 2000. 

49 - Auxilio-Transporte - Despesas com auxilio-transporte pago em pecunia 

diretamente aos militares, servidores ou empregados da Administragao 

Publica direta e indireta, destinado ao custeio parcial das despesas 

realizadas com transporte coletivo municipal , intermunicipal ou 

interestadual nos deslocamentos de suas residencias para os locais de 

trabalho e vice-versa, ou trabalho- trabalho nos casos de acumulagao licita 

de cargos ou empregos. 

51 - Obras e Instalacoes - Despesas com estudos e projetos; inicio, 

prosseguimento e conclusao de obras; pagamento de pessoal temporario nao 

pertencente ao quadro da entidade e necessario a realizagao das mesmas; 

pagamento de obras contratadas; instalagoes que sejam incorporaveis ou 
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inerentes ao imovel, tais como: elevadores, aparelhagem para ar 

condicionado central, etc. 

52 - Equipamentos e Material Permanente - Despesas com aquisigao de 

aeronaves; aparelhos de medigao; aparelhos e equipamentos de 

comunicagao; aparelhos, equipamentos e utensilios medico, odontologico, 

laboratorial e hospitalar; aparelhos e equipamentos para esporte e diversoes; 

aparelhos e utensilios domesticos; armamentos;colegoes e materials 

bibliograficos; embarcagoes, equipamentos de manobra e patrulhamento; 

equipamentos de protegao, seguranga, socorro e sobrevivencia; instrumentos 

musicais e artisticos; maquinas, aparelhos e equipamentos de uso 

industr ia l ; maquinas, aparelhos e equipamentos graficos e equipamentos 

diversos; maquinas, aparelhos e utensilios de escritorio; maquinas, 

ferramentas e utensilios de oficina; maquinas, tratores e equipamentos 

agricolas, rodoviarios e de movimentagao de carga; mobiliario em geral; 

obras de arte e pegas para museu; semoventes; veiculos diversos; veiculos 

ferroviarios; veiculos rodoviarios; outros materials permanentes. 

61- Aquisigao de Imoveis - Despesas com a aquisigao de imoveis 

considerados necessarios a realizagao de obras ou para sua pronta 

utilizagao. 

71 - Principal da Divida Contratual Resgatado - Despesas com a 

amortizagao efetiva do principal da divida publica contratual, interna e 

externa. 

72 - Principal da Divida Mobiliaria Resgatado - Despesas com a 

amortizagao efetiva do valor nominal do t i tulo da divida publica mobiliaria, 

interna e externa. 

81 - Distribuicao Constitucional ou Legal de Receitas - Despesas 

decorrentes da transferencia a outras esferas de governo de receitas 

tr ibutarias, de contribuigoes e de outras receitas vinculadas, prevista na 

Constituigao ou em leis especificas, cuja competencia de arrecadagao e do 

orgao transferidor. 

91 - Sentencas Judiciais - Despesas resultantes de: 
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a. pagamento de precatorios, em cumprimento ao disposto no art. 

100 e seus paragrafos da Constituicao, e no art. 78 do Ato das 

Disposicoes Constitucionais Transitorias - ADCT; 

b. cumprimento de sentencas judiciais, transitadas em julgado, de 

empresas publicas e sociedades de economia mista, integrantes 

dos Orgamentos Fiscal e da Seguridade Social; 

c. cumprimento de sentengas judiciais, transitadas em julgado, de 

pequeno valor, na forma definida em lei, nos termos do § 3 Q do art. 

100 da Constituicao; e 

d. cumprimento de decisoes judiciais, proferidas em Mandados de 

Seguranca e Medidas Cautelares, referentes a vantagens 

pecuniarias concedidas e ainda nao incorporadas em carater 

definitivo as remuneracoes dos beneficiarios. 

92 - Despesas de Exercicios Anteriores - Cumprimento do art. 37 da Lei n e 

4.320, de 1964, que dispoe: 

"Art. 37. As despesas de exercicios encerrados, para as quais o 
orgamento respectivo consignava credito proprio, com saldo 
suficiente para atende-las, que nao se tenham processado na 
epoca propria, bem como os Restos a Pagar com prescrigao 
interrompida e os compromissos reconhecidos apos o 
encerramento do exercicio correspondente, poderao ser pagas 
a conta de dotagao especifica consignada no orgamento, 
discriminada por elemento, obedecida, sempre que possivel, a 
ordem cronologica". 

93 - Indenizacoes e Restituicoes - Despesas com indenizagoes, exclusive 

as trabalhistas, e restituigoes, devidas por orgaos e entidades a qualquer 

t i tulo , inclusive devolugao de receitas quando nao for possivel efetuar essa 

devolugao mediante a compensagao com a receita correspondente, bem como 

outras despesas de natureza indenizatoria nao classificadas em elementos de 

despesas especificos. 

94 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas - Despesas de natureza 

remuneratoria resultante do pagamento efetuado a servidores publicos civis 

e empregados de entidades integrantes da administragao publica, inclusive 

ferias e aviso previo indenizados, multas e contribuigoes incidentes sobre os 

depositos do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo, etc, em fungao da 

perda da condigao de servidor ou empregado, podendo ser em decorrencia da 
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participagao em programa de desligamento voluntario, bem como a 

restituigao de valores descontados indevidamente, quando nao for possivel 

efetuar essa restituigao mediante compensagao com a receita 

correspondente. 

96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado - Ressarcimento 

das despesas realizadas pelo orgao ou entidade de origem quando o servidor 

pertencer a outras esferas de governo ou a empresas estatais nao-

dependentes e optar pela remuneragao do cargo efetivo, nos termos das 

normas vigentes. 

99 - A Classificar - Elemento transitorio que devera ser utilizado enquanto 

se aguarda a classificagao em elemento especifico, vedada a sua utilizagao 

na execugao orgamentaria. 

EHHHHHHHHEHHMHHfl Dados do Credor 

Home: CPF/CHPJ: 

[ Consultar j [ Limpar ] [ Cancelar ] 

Credor - e possivel emitir uma relagao de todos os empenhos em favor de 

u m determinado credor, emitidos pelo municipio consultado, bastando para 

isto fornecer no campo especifico o nome (ou parte deste) do credor ou o 

numero do seu CPF/CNPJ. 
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9. CONSULTANDO AS DISPONIBILIDADES (SALDOS FINANCEIROS) 

Disponibilidades - Nesta consulta encontram-se os saldos das 

disponibilidades financeiras da administragao, ao final de cada mes, 

distribuidos em caixa e em cada uma das contas bancarias pertencentes ao 

orgao ou entidade. 
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10. CONSULTANDO AS LICITAQOES REALIZADAS 

LZi Licitacoes - Esta consulta oferece a possibilidade de ordenar a listagem 

especifica das licitacoes realizadas por modalidade, por objeto ou por 

participantes, bem como possibilita uma consulta mais ampla, a todas as 

licitacoes informadas no periodo, bastando, para tanto, que os campos da 

tela a seguir nao sejam preenchidos. 

+• Consulta por Modalidades - Concorrencia, Concurso, Dispensa por 
Outros Motivos, Dispensa por Valor, Convlte, Inexigibilidade, Leilao, 
Pregao, Tomada de Preco, Sem Licitagao. 

> Consulta por Objetos - Obras e Servigos de engenharia, Compras e 
Servigos e Alienagao. 

-• Consulta por Participante - por CNPJ. 

LICITAQAO - E O instrumento utilizado pelas entidades publicas, quando da 

realizagao de obras ou aquisigao de bens ou servigos, bem como da alienagao 

de bens publicos, visando selecionar a proposta mais vantajosa para a 

Administragao, com estrita observancia aos principios constitucionais e 

legais aplicaveis a materia. 
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Feita a consulta, geral ou especifica, o sistema demonstrara as 

licitacoes do periodo, destacando numero, modalidade, data de homologacao, 

quantidade de propostas, valor e objeto. 

Ao clicar sobre o icone < , a direita da discriminacao do objeto, obtem-se o 

detalhamento dos nomes dos participantes, CPF/CNPJ, o valor de cada 

proposta e a situacao da proposta na licitagao consultada (se vencedora ou 

perdedora). 

http:. / /sagr«.tce.pb.go^.br / ! i c i t a c o e 5_propo5tas.php?cd_uge!;tora02 = 2 0 1 0 0 1 & e n t i d a d e = P M A g u a 6 r a n c a & n u j i c i t a c a o = 0 0 0 1 5 2 0 0 9 
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Ao clicar sobre o icone a direita de cada proposta, obtem-se a 

informagao acerca de quais outras licitagoes o concorrente participou em 

todo o Estado, bem como a situagao das suas propostas (se vencedoras ou 

perdedoras) nestas licitagoes. 

h t t p : / / 5 a g r e 5 . t c e . p b . g o v . b r / l i c i t a c o e s _ l j 
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C o n v l t a P a r d a d o r a 
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C o n v l t a P a r d a d o r a 

m l r Jh~\ P D F T o t a l d a R c g l i t r o n 17 

1 C o n c l u r d o 

A obrigatoriedade da realizagao de licitagao esta expressa na 

Constituigao Federal, no inciso XXI do artigo 37, que assim determina: 

Art. 37. [...] 
XXI - ressalvados os casos especificados na legislagao, as 
obras, servigos, compras e alienagoes serao contratados 
mediante processo de licitagao publica que assegure 
igualdade de condigoes a todos os concorrentes, com 
clausulas que estabelegam obrigagoes de pagamento, 
mantidas as condigoes efetivas da proposta, nos termos da lei, 
o qual somente permitira as exigencias de qualificagao tecnica 
e economica indispensaveis a garantia do cumprimento das 
obrigagoes. 

Em 21 de j u n h o de 1993, foi editada a Lei Federal n° 8.666, com a 

finalidade de regulamentar o art. 37, inciso XXI, da Constituigao Federal, 

estabelecendo normas gerais sobre licitagoes e contratos administrativos 

pertinentes a obras, servigos, inclusive de publicidade, compras, alienagoes e 

locagoes no ambito dos Poderes da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municipios. 
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Determina o paragrafo unico do art. 1° da referida lei, que estao 

subordinados ao regime nela estabelecido, alem dos orgaos da administracao 

direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundacoes publicas, as 

empresas publicas, as sociedades de economia mista e demais entidades 

controladas direta ou indiretamente pela Uniao, Estados, Distrito Federal e 

Municipios. 

As modalidades de licitagao sao geralmente definidas em razao do 

valor a ser contratado. A excegao e o pregao, escolhido em razao do bem ou 

servigo a ser licitado (art. 1 Q da Lei Federal n Q 10.520/02). 

SAO MODALIDADES D E LICITAGAO: 

TOMADA D E PREQOS (art. 22, I I , §2° da Lei n Q 8.666/93) - e a modalidade 

de licitagao entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a 

todas as condigoes exigidas para cadastramento ate o terceiro dia anterior a 

data do recebimento das propostas, observada a necessaria qualificagao. 

Para a realizagao de obras, as modalidades podem ser convite, 

tomada de pregos ou concorrencia, de acordo com o valor (art. 23 da Lei 

Federal n e 8.666/93). 

CONCORRENCIA (art. 22, I , §1° da Lei n Q 8.666/93) - e a modalidade de 

licitagao entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitagao 

preliminar, comprovem possuir os requisitos minimos de qualificagao 

exigidos no edital para execugao de seu objeto. 

Para a aquisigao de bens ou servigos, as modalidades podem ser 

convite, tomada de pregos ou concorrencia, de acordo com o valor, ou 

pregao, independentemente do valor e de acordo com o objeto. 

CONVITE (art. 22, I I I , §3° da Lei n e 8.666/93) - e a modalidade de licitagao 

entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou nao, 

escolhidos e convidados em numero minimo de 3 (tres) pela unidade 

administrativa, a qua! afixara, em local apropriado, copia do instrumento 
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convocatorio e o estendera aos demais cadastrados na correspondente 

especialidade que manifestarem seu interesse com antecedencia de ate 24 

(vinte e quatro) horas da apresentacao das propostas. 

CONCURSO (art. 22, IV, §4° da Lei n s 8.666/93) - e a modalidade de 

licitagao entre quaisquer interessados para escolha de trabalho tecnico, 

cientifico ou artistico, mediante a instituigao de premios ou remuneracao aos 

vencedores, conforme criterios constantes de edital publicado na imprensa 

oficial com antecedencia min ima de 45 (quarenta e cinco) dias. 

O concurso e a modalidade de licitagao para a escolha de trabalhos 

tecnicos, cientificos ou artisticos. 

LEILAO (art. 22, V, §5° da Lei n s 8.666/93) - e a modalidade de licitagao 

entre quaisquer interessados para a venda de bens moveis inserviveis para a 

Administragao ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, a 

quern oferecer o maior lance, igual ou superior ao da avaliagao. 

Para a venda de bens as modalidades de licitagao podem ser 

concorrencia ou leilao. 

PREGAO - e a modalidade inst i tuida pela Lei n e 10.520/02 para aquisigao 

de bens e servigos comuns, podera ser adotada a licitagao na modalidade de 

pregao. Pode ser PRESENCIAL (Decreto n° 3.555/2000), como as outras 

modalidades, ou ELETRONICO - via internet (Decreto n° 5.450/2005). 

LIMITES D E LICITAQAo - As modalidades de licitagao a que se refere a Lei 

n Q 8.666/93, com as alteragoes promovidas pela Lei Federal n Q 9.648/98, 

serao determinadas em fungao dos limites abaixo expostos, com vigencia a 

part ir de 28/05/98, tendo em vista o valor estimado da contratagao: 
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ESPECIES MODALIDADES D i s p o s m v o VALORES - R$ 

Dispensa de licitagao art. 24, inciso I Ate 15.000,00 

OBRAS E 
SERVIQOS DE 
ENGENHARIA 

Convite art. 23, inciso I , 
alinea "a" 

Acima de 15.000,00 

OBRAS E 
SERVIQOS DE 
ENGENHARIA 

art. 23, inciso I , 
alinea "a" 

Ate 150.000,00 OBRAS E 
SERVIQOS DE 
ENGENHARIA 

Tomada de Pregos art . 23, inciso I , Acima de 150.000,00 

Tomada de Pregos 
alinea "b " 

Ate 1.500.000,00 

Concorrencia art. 23, inciso I , 
alinea "c" Acima de 1.500.000,00 

Dispensa de licitagao art. 24, inciso I I Ate 8.000,00 

Convite art . 23, inciso I I , 
alinea "a" 

Acima de 8.000,00 

COMPRAS 

art. 23, inciso I I , 
alinea "a" 

Ate 80.000,00 
E OUTROS 
SERVigOS Tomada de Pregos art. 23, inciso I I , 

alinea b 
Acima de 80.000,00 

Tomada de Pregos art. 23, inciso I I , 
alinea b 

Ate 650.000,00 

Concorrencia art. 23, inciso I I , 
alinea "c" Acima de 650.000,00 

Pregao Lei 10.520/02 
* * * * * * * * * * * * 

* ** Sem limite 

VENDA DE BENS 
MOVEIS 
INSERViVEIS 

Dispensa de licitagao art. 24, inciso I I Ate 8.000,00 
VENDA DE BENS 
MOVEIS 
INSERViVEIS Concorrencia art. 23, inciso I I , 

alinea "c" Acima de 650.000,00 

Leilao art. 17, § 6 s Ate 650.000,00 

EMPRESAS PUBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 
OBRAS E 
SERVICOS DE 
ENGENHARIA 

Dispensa de licitagao art. 24, 
paragrafo unico Ate 30.000,00 

COMPRAS E 
OUTROS 
SERVIQOS 

Dispensa de licitagao art . 24, 
paragrafo unico Ate 16.000,00 
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11. CONSULTANDO AS OBRAS CADASTRADAS 

Bfi. Obras - No menu Obras, sao disponibilizadas informagoes sobre Obras 

e Servigos de Engenharia. Nesta consulta, podem ser pesquisados dados 

referentes a categoria, tipo de obra e fonte de recursos, bem como e possivel 

realizar uma consulta mais ampla, a todas as obras informadas no periodo, 

bastando, para tan to, que os campos da tela a seguir nao sejam 

preenchidos. 

5 I ' * . " * !• ..:«'!. 

• C WW • i . J ' . i • • • K V / M M I a** 

K ; MMWIjdH , LN»n«f moon Msii&o 
N o r t o n - © • © C M J . . . ^ . 

11 iwiwl to Conu. do [ »I<Oo • c . -

S R G R F . S O n Lir»» 

O b r a s 

< ..... 

Consulta por Categoria - Ampliagao, Construgao, Recuperagao 
e reforma. 

-*• Consulta por Tipo de Obra - Abastecimento DAgua, 
Agude/Barragens, Bueiros, Creche, Eletrificagao, Escola, 
Estrada de Terra, Ginasio Poliesportivo/Quadra de esportes, 
Hospital, Mercado Publico, Unidade Habitacional, etc. 

•> Consulta por Fonte de Recursos - Proprio, Federals, 
Estaduais, Federals e Proprios, Estaduais e Proprios, outros. 

Feita a consulta, geral ou especifica, o sistema demonstrara as obras 

do periodo, destacando n 9 da obra, descrigao e datas de inicio e conclusao 
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•v* ( • C ' "Mr ns«-:u<:Fb??'fc< eo'j/.iir"c 

..' M«ivnrtii»l IM«ui ndKUl M_t<h> 

N o r t o n • © • © • • 
TituMl <k tarU> do l » «k . -

S R R R F S O n L i n e ( 

& Obras 

I ® X 

ICicdMff. 

Ao clicar sobre a lupa P, a direita da descricao da obra, obtem-se o 
detalhamento como data do cadastramento, localizagao da obra, tipo e 
categoria da obra, alem da fonte de recursos de financia ou financiou a 
mesma. 

M o z i l l a F i re fox Am 
http://sagres.tce.pb, gov.brT 1D0032 009 
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Para melhor entender as obras e servigos cadastrados pelos gestores, 

e necessaria a apresentagao dos conceitos de obras e servigos de engenharia. 

Segundo Orientagao Tecnica IBRAOP OT - IBR 002/2009, temos os 

seguintes conceitos 7 

OBRA - Obra de engenharia e a agao de construir, reformar, fabricar, 

recuperar ou ampliar u m bem, na qual seja necessaria a utilizagao de 

conhecimentos tecnicos especificos envolvendo a participagao de 

profissionais habilitados conforme o disposto na Lei Federal n s 5.194/66. 

Para efeito da citada Orientagao Tecnica, conceitua-se: 

=> Ampliar: produzir aumento na area construida de uma edificagao ou 

de quaisquer dimensoes de uma obra que j a exista. 

=> Construir: consiste no ato de executar ou edificar uma obra nova. 

=> Fabricar: produzir ou transformar bens de consumo ou de produgao 

atraves de processos industrials ou de manufatura. 

=> Recuperar: tern o sentido de restaurar, de fazer com que a obra 

re tome suas caracteristicas anteriores abrangendo u m conjunto de 

servigos. 

=> Reformar: consiste em alterar as caracteristicas de partes de uma 

obra ou de seu todo, desde que mantendo as caracteristicas de 

volume ou area sem acrescimos e a fungao de sua utilizagao atual. 

SERVIQO D E ENGENHARIA - Servigo de Engenharia e toda a atividade que 

necessite da participagao e acompanhamento de professional habilitado 

conforme o disposto na Lei Federal n Q 5.194/66, tais como: consertar, 

instalar, montar, operar, conservar, reparar, adaptar, manter, transportar, 

ou ainda, demolir. Incluem-se nesta definigao as atividades profissionais 

referentes aos servigos tecnicos profissionais especializados de projetos e 

planejamentos estudos tecnicos, pareceres, pericias, avaliagoes, assessorias, 

consultorias, auditorias, fiscalizagao, supervisao ou gerenciamento. 

7 Disponivel em: http://w\\w.ibraop.ortJ.br/site/media/OT IBR 002-2009 v consulta.pdf 
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Para efeito da citada Orientagao Tecnica, conceitua-se: 

=> Adaptar: transformar instalagao, equipamento ou dispositivo para 

uso diferente daquele originalmente proposto. Quando se tratar de 

alterar visando adaptar obras, este conceito sera designado de 

reforma. 

=> Co riser tar : colocar em bom estado de uso ou funcionamento o objeto 

danificado; corrigir defeito ou falha. 

=> Conservar: conjunto de operagoes visando preservar ou manter em 

bom estado, fazer durar, guardar adequadamente, permanecer ou 

continuar nas condigoes de conforto e seguranga previsto no projeto. 

=> Demol i r : ato de por abaixo, desmanchar, destruir ou desfazer obra 

ou suas partes. 

=> Inst alar: atividade de colocar ou dispor convenientemente pegas, 

equipamentos, acessorios ou sistemas, em determinada obra ou 

servigo. 

=> Manter: preservar aparelhos, maquinas, equipamentos e obras em 

bom estado de operagao, assegurando sua plena funcionalidade. 

=> Montar : arranjar ou dispor ordenadamente pegas ou mecanismos, de 

modo a compor u m todo a funcionar. Se a montagem for do todo, 

deve ser considerada fabricagao. 

=> Operar: fazer funcionar obras, equipamentos ou mecanismos para 

produzir certos efeitos ou produtos. 

=> Reparar: fazer que a pega, ou parte dela, retome suas caracteristicas 

anteriores. Nas edificagoes define-se como u m servigo em partes da 

mesma, diferenciando-se de recuperar. 

=> Transportar : conduzir de u m ponto a outro cargas cujas condigoes 

de manuseio ou seguranga obriguem a adogao de tecnicas ou 

conhecimentos de engenharia. 
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12. CONSULTANDO DADOS DA FOLHA D E PESSOAL 

Pessoal - Nesta consulta e possivel verificar, mes a mes, os valores 

to tais das folhas de pagamento do orgao, bem como o quantitative de 

servidores informados. 

fit"""*"-fit"""*"-

I O x 

a — •• • 1 .: A • * * — 

1? F o l h a d e P c s v u . i i 

Ao clicar sobre a lupa P, a direita do quantitative de servidores, o sistema 

apresenta o desmembramento destes valores totalizados em valores pagos, 

mensalmente, e os quantitativos de servidores efetivos, comissionados, 

aposentados e pensionistas, bem como os contratados por excepcional 

interesse publico e os agentes politicos (eletivos). 

« ...... 
i — a — . '« c.—~~ 

N o r t o n - © - © c . . . . » » m . 

S F I ^ R E S O n L 

J " F o l h a d« P o t p n o o l - Jnn»lro'«009 

M I H 

... j i 

C.„~V>. • 1019 I - *—. . . . , 

w w w r 
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Ao clicar sobre a lupa -P, a direita do quantitative de servidores por tipo de 

cargo (Ex: efetivos), o sistema apresenta a relacao de cargos na modalidade 

escolhida, com a informacao do quantitativo de servidores ocupando os 

mesmos. 

Norton © - Q ^ ' " « * « -

^ L . , U •Jt'-m*. J I 

Ao clicar sobre a lupa -P, a direita do quantitativo de servidores por cargo 

(Ex: Gari), o sistema mostra os nomes de todos os servidores ocupantes do 

cargo escolhido e a unidade orgamentaria a qua! o servidor esta vinculado. 

Norton v j -
but U n t k 

0 M l . »g~ 

S R G R E S O n ' 

iS Folha do Pe isos l • Janeiro/2009 • Efetivo 
GARI 
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13. CONSULTANDO DADOS DOS VEICULOS CADASTRADOS 

Veiculos - No menu Veiculos, sao disponibilizadas informacoes sobre os 

veiculos e maquinas da edilidade escolhida. Para realizar a consulta basta 

fornecer dados referentes ao numero da placa, marca e tipo de combustivel, 

bem como e possivel realizar uma consulta mais ampla, a todas os veiculos 

informados, bastando, para tanto, que os campos da tela a seguir nao sejam 

preenchidos. 

http.'.'MSiftt Ktpe gcv bi 'vtcjiotfi r"p 

Norton- © • Q ••*»•'"»»"" • 
1(ft»«MJ4«(<xil«.dol*t«fc' • S*ye. . 

S H R R E S O n L i n e 
JKK. IU l ' O t m u i J'tmwrorw. _ UliWIM.UOe. l i cu to . . £ 0 »H i 8 H i . i l * ^ V.ituM. rgj CINMM 

ta, VolCUlOS 

Consulta por N° da Placa - XXXOOOO. 

Consulta por Marca do Veiculo - Fiat, Chevrolet, Ford, etc. 

-• Consulta por Tipo de Combustivel - Alcool, Gasolina, Diesel e 

GNV. 

Feita a consulta, geral ou especifica, o sistema apresentara uma 

listagem dos veiculos pertencentes ao orgao, ou sobre os quais o orgao 

possui obrigacao contratual de abastecimento e manutengao, conforme tela 

a seguir: 
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"I»3'«l tee (it tjev Bi.nwleiO-'ItKp 

S R K R E S O r 

£9| V o l c u l o a 

Blgibfl • :oio UM |l>li|fc»l lab 

" a i • V r4 tJH# 

Ao clicar sobre a lupa P , a direita do tipo de combustivel para cada veiculo 

ou maquina, o sistema abrira uma nova tela contendo o resumo da situacao 

do veiculo ou maquina (se em utilizagao ou nao), a k m inicial e final em cada 

mes ou o n° de horas maquinas utilizadas, bem como o total, em litros, de 

combustivel utilizado. 

•3 http://conirole.ice.pb.eov.br/saeresonline/vEiculos_combuslivel.php?placa--OOOOOOOamodelo^TRATOR 

H E L A f O R I O D C C O H S U M O 

I I - d a Placa o o o o o o o 

E r r 0 

M o d e l o : T R A T O R 

J a n e i r o 

o o o o o o o 

E r r 
2 2 n E 3 a H H a a ! 

u t i l i z a g a o 

u t l l i z a ; S o 

K m I n i c i a l 
0 

H o r a s M n q . 1 o l u l C o n s u r m d o 
J a n e i r o 

o o o o o o o 

E r r 
2 2 n E 3 a H H a a ! 

u t i l i z a g a o 

u t l l i z a ; S o 

0 0 1 2 1 8 S 0 

F e v e r a i r o E r r 

2 2 n E 3 a H H a a ! 

u t i l i z a g a o 

u t l l i z a ; S o 0 0 2 3 2 1 6 2 9 

M a r p o E r r u t l l l z a f S o 0 0 2 2 7 1 5 9 3 

A b r l l E r r u t l l l z a j S o 0 0 2 0 4 1 4 3 0 

M.alO E r r u t l l i z a S 3 o 0 0 3 1 9 2 2 3 3 

J u n h o En - u t l l l z a y i o 0 0 4 2 2 9 1 

J u l h o E r r u t l l l z a f K o 0 0 3 0 6 2 1 4 1 

A g o f t o E r r u t l l l z a f B o 0 0 2 0 3 1 4 2 0 

B I m p i i m i i Jh-J PDF 

I n t e r n 

Resolucao Normativa - RN T C n° 05/05 - trata da implementacao de 

sistema de controle de todos os veiculos e maquinas pertencentes ao 
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Patrimonio Municipal , inclusive aqueles que se encontrarem a disposigao ou 

locados de pessoas fisicas ou juridicas e cuja manutengao estejam a cargo 

da Administragao Municipal . 

=> O registro devera ser feito em livro ou fichas devidamente numeradas, 

com indicagao da marca, modelo, tipo de combustivel utilizado, ano 

de fabricagao, cor, potencia e n s de cil indradas do motor, data da 

aquisigao, numero da nota fiscal, se o veiculo pertencer ao Municipio, 

placa e numero do registro no Departamento de Transito, quando for 

o caso. 

=> Para cada veiculo e maquina deverao ser implementados controles 

mensais individualizados, indicando o nome do orgao ou entidade 

onde se encontra alocado, a quilometragem percorrida ou de horas 

trabalhadas, conjuntamente com os respectivos demonstratives de 

consumo de combustiveis consumidos, e das pegas, pneus, 

acessorios e servigos mecanicos utilizados, mencionando-se, ainda, 

as quantidades adquiridas, os valores e as datas das realizagoes das 

despesas, alem da identificagao, qualificagao e assinatura do 

responsavel pelas informagoes. 
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14. CONSULTANDO DADOS D E C R E D O R E S 

Credores - Neste i tem e possivel consultar, nas despesas ou licitagoes, a 

atuagao de u m determinado credor (fornecendo o nome ou CPF/CNPJ deste), 

em todo o Estado, pois o sistema realiza consulta no banco de dados de 

todos os municipios 

I iMCwntn«viu«*>; 

• C Knp un t i l e , p . jovM aiae^nlp'p 

. H i t <I»|H| . . . 1 . r. M * I * » 

Norton- ©• Q <..««.«*«..• 
Mhaaa1 * COM *> Uuotj 

S R G R E S O n Lir-M9-

Me.tiu. " WM>tw% ./ I 

£ C r o d o r o . 

c . . . ... • ; : i s ' r » . . , 1. 

T v 

A seguir, apresenta-se, a t i tulo de exemplificagao, consulta por nome de 

credor (Ex: Maxim's), por despesa, no periodo entre 2003 e 2010. 

S H G R E S O n L i n e 

Consulta de Credores 

Consultar por." Nome maxim's 

Localizar:* Despesa • Periodo:* 2003 • a [2010] w 

Consultar Cancelar 

1 Campos de preenchimento obrigatorio. 

. e ) x 

ifxj Receitas / ] Despesas y Empenhos Disponibilidades ' Licitacoes £ Obras J * Pessoal ^ V e i c u l o s ( £ ) Credores 

(£) Credores 

Como resultado a pesquisa, o sistema i ra l istar todos as unidades gestoras 

com as quais a referida empresa realizou negocios no periodo fornecido. 
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Norton © • © • «•»" • 
r.«»«i d» («,.. . do I ..«*> hgn«-

• ' - . •<•..-. Jin c . I ' - P IT ; ' ' * (rli-TM.'"- A i " f i-.-r-JJPManB ftn..i010 

S R R R E S O n L i n e ? 

CO01 rr>< • . , . • • • II • • • • f * . r^fv a OOOO.Vi » • " ' " P 
3903 ^ *!•«*«•>*• i am s..v i 

H»l"«t«fY*»fA.| ud» 
. I M I . H M I 1 H 3..MO0O P 

3003 P— « - u . — . . . e—. 
I q w r t K N . I'd « 

UXMIHHO.M . . .WOO 30 
1 •w •Van*.!-.. ....... t '. 1.0M.CC 1.M0.M r. 

SOW • -.<!/"•.•.<. ]|.43..t9 31.4S«,»» p 

3005 Cm r M««ltl'. C*t«*T>» 1 
133.I.13C.C13. 1a.a73.31 3 

M l • • . 0» : - - H i u n ) c«*v >.*»"o. 1 . . p - . . r -

3003 M. . « " ' » C— 
. i ^ w o m i vw. 

OU . . . . D O K I M m.a.,4. P 
' . - — • fl.w'lf IW>M 1 

. . . u d . 
,..;.;.!. J.jVM.tO p 

3003 •*••> llAktaivv.* M « m ' » C W W M iurv*c* 1 
• • K . . tW. 

3t.733.7S 37.aW.3l 

-9003 M«aW. - d n t W l * .. . . . 1 
LW. U M . . 1 K M 1 M t . . M » a sao... 

2003 w n u r a * . M«.-n'. t ft— 0>Ml«leo°g.M 1.W3.30 >..««.» p 

asoj i "^r . «dr. " " "*~"** * G lJ . l . lOceCl t . '«•'«•" lf.13B.37 r. 
?00J ...... . Cms. «•-.. • O1MI41OO0OH. 3i.7jo.eo 31.790.1)0 P 
aoos H W l - CoA4md tW»6U • 

H . W i • :.. . . > 
. . . . . . . . . . . i t . . . 

lioo.mj 
m o r a 

P 

P 
M M fiMWNn.t .. I ) . - . . I . . . - .1 . . l . H S , » i.tw.co P 
M M : 7 : . n : - " 7.300..3 r.aoo.oo P 

Ao clicar sobre a lupa P a direita do valor pago por unidade gestora, o 

sistema apresenta todos os empenhos emitidos pelo referido orgao, em favor 

do credor selecionado. 

>- ^ . W « d « . U . ™ not«>*. MjrcHio 

Norton - © * © u , U t l ' lfta*m • 

S R R R E S O n L i n o 1 ) . O x 
l lJjWKri. . (-«U..M»... ,> tn.p».lhV. _j 1 » M W » S ' . . 

- E m p o n h o . 

1 41,03. D004013 I f . ' i M M J ll.3C0.0a 11,303.00 » " " " " ' • c °™ 

3 44*057 000.31. 3I/0T/3M3 

> 31.61 oooro.* looo^o .̂ssî î ssr.'* P 

OQ01000 .3/PV3O03 

* VMUr W tmiMamaf > ; «H 
C-i-.iV" • 3010 - * . » * !>>tanuuci LU* 

Ao clicar sobre a lupa P a direita do CPF/CNPJ do credor, o sistema abrira o 

detalhamento de cada empenho emitido. 
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http://sagres.tce.pb.^ 

W d o E m p e n h o : 0 0 0 4 0 1 3 

Data E m p e n h o : 2 7 / 0 5 / 2 0 0 3 

V a l o r E m p e n h o : RS 1 1 . 2 0 0 , 0 0 

da Despesa 
U n i d a d e O r j a m e n t a r i a : S e c r e t a r i a De E d u c a c a o E C u l t u r a 

f u m j y j - E d u c a ; a o 

S u b - F u n c a o : E n s i n o F u n d a m e n t a l 

P r o g r a m a d e G o v e r n o : E n s i n o R e g u l a r 

A i j a o d e G o v e r n o : A q u i s i c a o De V e i c u l o s , m o v e i s E E q u i p a m e n t o s ( m d e ) 

Espec i f iC39ao da D e s p e s a : E q u i p a m e n t o s e M a t e r i a l P e r m a n e n t e 

H o m e : i V l * x ' m * u o m ' 3 e r v ' e " " , e > e ' u a ' 0 " CPFiCMPJ: 0 3 3 4 1 4 1 0 0 0 0 1 9 4 
Ltd a. 

I m p o r t a n c i a e m p . p a r a p a g a m e n t o , p e l o f o r n e c i m e n t o d e m a t e r i a l , / d e s t i n a d o 
, • . . a s e s c o l a s m u n i c i p a l s / d e e b s i n o f u n d a m e n t a l , c o n f o r m e / l i c i t a c a o ca r ta c o n v i t e 

S t o n c o . 0 2 6 / 2 0 0 3 e n o t a f i sca l 0 0 2 1 5 9 e m a n e x o . c o n j u n t o e s c o l a r c a d e i r a c o m m e -

IJ° da L i c i t a f a o : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M o d a l i d a d e : D i s p e n s a p o r V a l o r 

Pagamentos 

u° Data C o n t a C h e q u e P a g a m e n t o (RS) R e t e n ? a o (RS) 

0 0 0 0 0 0 1 1 0 / 1 1 / 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 5 . 6 0 0 . 0 0 0 . 0 0 

0 0 0 0 0 0 2 1 0 / 1 2 / 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 0 5 . 6 0 0 . 0 0 0 . 0 0 

T o t a l : 1 1 . 2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 

I m p r i m i r 

Concluido 

ATENQAO! 

Esta consulta "Credores" difere da consulta "Credor", do menu "empenhos", 

porque na consulta de empenhos, o sistema restringe-se a atuagao do credor 

no municipio que esta sendo objeto da analise, enquanto que nesta u l t ima 

abrange a atuagao do credor em todo o Estado, u m a vez que busca registros 

em favor do credor (nome ou CPF/CNPJ) em qualquer unidade gestora 

cadastrada no sistema. 
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APENDICE 



QUESTIONARIO 

1 . Esse sistema foi criado pelo TCE/PB? 

2. A partir de qual ano entrou em operacao o sistema? 

3. Quern alimenta o sistema, o TCE/PB ou os gestores e de que forma 

4. Alem dos cidadaos, quern mais utiliza o SAGRES como uma fern 

Controle Social e de Transparencia na Administragao Publica? 

5. O TCE realizou algum curso de capacitagao com cidadaos e/oi 

publicos para utilizagao desta ferramenta de controle social? 

6. De que forma o TCE/PB divulga o SAGRES aos cidadaos? 

7. A Cartilha do SAGRES e distribuida? 

8. Pra quern e de que forma e feita a distribuigao da Cartilha? 

9. O TCE considera o SAGRES uma ferramenta de controle Social e de 

Transparencia na administragao publica eficaz para o fim a que se destina? 

Por que? 

10. Apos a implantagao do SAGRES quais os resultados quanto aos numeros de 

denuncias de corrupgao contra gestores publicos paraibanos? 

11. Qual a avaliagao positiva e/ou negativa que o TCE faz apos a implantagao do 

SAGRES quanto a utilizagao deste como ferramenta de controle social e de 

transparencia na administragao publica? 

12.0 SAGRES e um marco na administragao publica da Paraiba apos sua 

implantagao? Por que? 


