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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os indicadores financeiros e de desempenho ambiental sao ferramentas de apoio na 

fiscalizacao e contribuem para o processo de decisao do gestor, no intuito de que possa 

exercer suas funcoes com maior eficiencia e eficacia, sendo inseridos no contexto da 

Contabilidade Publica. Dessa forma,o estudo procurou verificar o comportamento dos 

indicadores financeiros e ambientais na Gestao Publica especificamente nas receitas e 

despesas, a partir das informacoes anuais divulgadas no sistema Sagres -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA on line do 

Tribunal de Contas do Estado da Paraiba, durante o periodo de 2008 a 2012 nos 

Municipios de Cajazeirinhas, Sao Bentinho e Sao Domingos - PB. A metodologia 

utilizada foi documental, descritiva e bibliografica. Em relacao aos indicadores de 

receitas, os resultados apontam que o municipio de Sao Domingos demostrou o maior 

nivel de dependencia em relacao ao Govemo Federal. Acrescenta-se ainda que em 

relacao aos indicadores de despesas, o municipio de Cajazeirinhas foi o que mais 

comprometeu recursos da receita corrente para pagamento de gastos com 

pessoal.Quanta aos indicadores ambientais, nota-se que o municipio de Sao Bentinho 

foi o que mais utilizou da receita total para investimentos com o meio ambiente. Vale 

salientar que o municipio de Sao Domingos foi o unico que nao apresentou nenhum 

valor referente a gastos ambientais. Conclui-se que a utilizacao destes indicadores 

aplicados na Gestao Publica Municipal e de extrema importancia, pois serve de 

instrumento de fiscalizacao para a sociedade acompanhar a situacao das receitas e 

despesas do seu municipio, bem como auxiliar o gestor na tomada de decisoes. 

Palavras-chave: Contabilidade Publica. Gestao Municipal. Desempenho Ambiental. 



ABSTRACT 

The financial indicators and of environmental acting, as support tools in the fiscalization 

and orientation for the improvement of the public administration are inserted in the 

context of the Public accounting. In that way the study tried to verify the behavior of the 

financial indicators and you specifically adapt in the public administration of revenues 

and expenses, starting from the annual information published in the system Sagres -

on line of the Tribunal of Bills of the State of Paraiba, during the period from 2008 to 

2012 of the municipal districts of Cajazeirinhas, Sao Bentinho and Sao Domingos - PB. 

The used methodology was documental, descriptive and bibliographical. In relation to 

the indicators of revenues the results point that the municipal district of Sao Domingos, 

demonstrated the largest dependence level in relation to the Federal Government. It is 

increased although in relation to the indicators of expenses, the municipal district of 

Cajazeirinhas, was what more committed resources of the average revenue for 

payment of expenses with personnel and with relationship to the environmental 

indicators, it is noticed that the municipal district of Sao Bentinho was what more used 

of the total revenue for investments with the environment. It is worth to point out that 

the municipal district of Sao Domingos was the only that didn't present any value 

regarding environmental expenses. It is ended that the use of these applied indicators 

in the municipal Public administration, is of extreme importance, because it serves as 

fiscalization instrument for the society to accompany the situation of the revenues and 

expenses of your municipal district, as well as to aid the manager in the electric outlet 

of decisions. 

Words key. Public accounting. Municipal administration. Environmental acting. 
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1 A S P E C T O S I N T R O D U T O R I O S 

O objetivo daContabiiidade Publica segundo Slomski (2009, p. 29) e de "evidenciar 

perante a Fazenda Publica a situacao de todos quantos, de qualquer modo, 

arrecadem receitas, efetuem despesas, administrem ou guardem bens a ela 

pertencentes ou confiados". 

Para Nascimento (2003zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Costa, Faroni e Costa 2007, p. 2): 

O que se viu a partir de 1988 foi uma grande dependencia dos 
municipios, principalmente os menores, com relacao aos recursos 
federais. que de certa forma, desestimulou o desenvolvimento de 
politicas proprias para o desenvolvimento local, como por exemplo, a 
cobranca de tributos. 

A aprovacao da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, dita as normas de 

financas publicas na responsabilidade na gestao fiscal, onde possibilitou as mudancas 

e novas atitudes administrativas. Sendo, os gestores que devem acatar diz o § 1° do 

Art. 1° da referida lei que relata: 

A responsabilidade na gestao fiscal pressupQe a agio 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 condicoes, no que tange a renuncia de receita, geragao de 
despesas com pessoal, da seguridade social e outras, divida 
consolidada e mobiliaria, operacoes de credito, inclusive por 
antecipacio de receita, concessio de garantia e inscricao em restos 
a pagar. 

E necessario clareza sobre a importancia do ente em determinar seus proprios 

recursos no funcionamento da entidade a nivel local, ou seja, atribui ao gestor 

concretizar a arrecadacao dos tributos de sua competencia. Em decorrencia da estrita 

iigacao com o processo de gestao dos recursos publicos, essa area da ciencia passou 

a ter um maior destaque e visibilidade com a vigencia da Lei de Responsabilidade 

Fiscal, como uma ferramenta importantissima para o controle e fiscalizacao. Alem da 

LRF existem diversas ferramentas de apoio, utilizadas na Contabilidade Publica capaz 

de auxiliar os gestores e toda sociedade com as informacoes precisas para o 

melhoramento das gestoes. 
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Os indicadores financeiros e de desempenho ambiental, de receitas e despesas 

publicas podem ser exemplos desses instrumentos que tanto pode contribuir para uma 

gestao eficiente e eficaz, 

1.1 Tema e Problematica 

A fundamentacao da pesquisa apresenta desde a origem da contabilidade ate o 

comportamento dasdespesas e receitaspublicas, alem dos indicadores financeiros 

mais preponderantesna gestao municipal, observando o seu desempenho ambiental 

nos municipios analisados. 

Nesse cenario, os gestores devem se preocupar com a execucao de metas de 

arrecadacao de receitas versus os gastos dos recursos na finalidade de sustentar o 

equilibrio das contas publicas.A medida que os gestores se conscientizam sobre os 

indicadores financeiros na gestao municipal, comecam tambem a preocupar-se com o 

desempenho ambiental para a sustentabilidade dos municipios. 

A problematica conceme em verificar o comportamento das receitas e despesas 

publicas, no ambito financeiro e ambiental dos municipios de Cajazeirinhas, Sao 

Bentinho e Sao Domingos- PB pertencentes a 13 a Regiao Administrativa da Paraiba, 

polarizada pelo Municipio de Pombal - PB. 

Diante deste contexto, o estudo fundamenta-se em responder a seguinte 

indagacao:Qual o comportamento das despesas e receitas publicas em 

decorrencia dos indicadores financeiros e de desempenho ambiental nos 

municipios de Cajazeirinhas, Sao Bentinho e Sao Domingos? 
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1.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Objet ivos 

1 2 . 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Objetivo geral 

Verificar o comportamento dos indicadores financeiros e ambientais na gestao publica, 

especificamente de receitas e despesas dos municipios deCajazeirinhas, Sao 

Bentinho e Sao Domingos de Pombal - PB no periodo de 2008 a 2012. 

1.2.2 Objetivos especificos 

• Verificar o comportamento das receitas correntes, de capital e de transferencia 

com total de recebimentos publicos; 

• Identificar a parcels de receitas correntes comprometida com as despesas de 

pessoal; 

• Analisar a variacao da despesa de capitalpara o financiamento de 

investimentos com as receitas correntes; 

• Verificar o relacionamento dos investimentos ambientais com os gastos totais; 

• Identificar o Comprometimento Ambiental com relacao as Receitas Tributarias 
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1.3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Just i f icat iva 

A Contabilidade Publica, cada vez mais, vem alcancando urn nivel maior, no tocante a 

transparencia, como uma das principals ferramentas a gestao publica seja controlada 

pela sociedade, no sentido que os gestores obtenham um resultado mais eficiente e 

eficaz. Nesse sentido, varias outras ferramentas de apoio podem ser utilizadas pela 

sociedade, bem como pelos gestores, como meio de fiscalizacao e suporte, para 

tomada de decisoes, como os indicadores financeiros e de desempenho ambiental. 

Analisando os dados extraidos das receitas e despesas publicas de uma determinada 

esfera, podem contribuir para o gerenciamento das arrecadacoes publicas, para os 

gastos publicos, como tambem para o desempenho ambiental da entidade por meio de 

indicadores. 

Neste sentido, o estudo de Freire e Freire Filho (2006, p.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Campos 2008) discute 

sobre aimportancia da "criacao de indicadores de curto e longo prazo que sirvam de 

instrumento deanalise e acompanhamento da divida dos Estados brasileiros, bem 

como um levantamentodos mais e menos endividados no pais", demonstrando assim, 

que atraves dos indices,informacoes de grande relevancia serao usadas para o 

melhoramento na gestao publica. 

Esses indices sao relevantes, pois servem de instrumento de analise e 

acompanhamento, demonstrando que informacoes financeiras e ambientais podem 

servir tanto para o melhoramento na gestao publica, resultando numa boa governanca, 

quanto nas questoes que envolvem o meio ambiente, o que se refere a 

sustentabilidade. 

A importancia de se analisar os municipios de Cajazeirinhas, Sao Bentinho e Sao 

Domingos, se deu pelo fato de ambos, serem dos ultimos municipios emancipados na 

Paraiba localizada no Sertao Paraibano e todos pertencerem a 13 a Regiao 

Administrativa da Paraiba polarizada por Pombal, o que auxiliam para o estudo no 

sentido de que a amostra e relevante, ja que equivale a 37,5% dos municipios 

pertencentes a regional. 

E oportunoeste estudo, no que diz respeito a questao da conscientizacao dos 

cidadaos sobre os recursos ingeridos no seu municipio, que por ventura, sao do 

mesmo porte, para a aplicacao correta dos servicos oferecidos, a fim de trazer a 

satisfacao total da populacao, bem como de auxiliar aos gestores, a partir desses 

resultados a planejar melhor sua gestao. Tais resultados, tambem podem servir de 

base para construcao de outros trabalhos relacionados, pois serve de parametro de 
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comparacao entre os municipios circunvizinhos. 

1.4 Procedimentos Metodoidgicos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4.1 Tipologia da pesquisa 

A pesquisa quanto aos objetivos e classificada como Descritiva, pois no entendimento 

de Andrade (2002 apud BEUREN et al., 2006, p.81) diz em "preocupa-se em observar 

os fatos, registra-los, analisa-los, classifica-los nao havendo a interferencia do 

pesquisador na manipulacao dos fenomenos estudados". Assim, e necessario verificar 

os conhecimentos produzindo uma ampia visao do estudo. 

Nos procedimentos, a pesquisa e caracterizada como Bibliografica e Documental. 

Bibliografica, pois ja foi publicados temas sobre a pesquisa onde Silva (2009, p. 54) diz 

que "a pesquisa bibliografica explica e discutem um tema ou problema com base em 

referencias teoricas ja publicadas em livros, revistas, periodicos, artigos cientificos". 

O estudo e Documental, pois foram retirados os dados coletados no site do Tribunal 

de Contas do Estado da Paraiba - Sagres on line, tratando as receitas e despesas 

publicas e tambem o desempenho ambiental dos municipios de Cajazeirinhas, Sao 

Bentinho e Sao Domingos no periodo de 2008 a 2012 na finalidade de verificar os 

indicadores financeiros preponderantes na gestao publica dos referidos municipios. 

A metodologia aplicada naabordagem do problema e caracterizada como quantitativa. 

Para Richardson (1999, p. 70 apud Beuren, 2009) "caracteriza-se pelo emprego de 

quantificacao tanto nas modalidades de coleta de informacoes, quanto no tratamento 

delas por meio de tecnicas estatisticas, desde a mais simples como percentual, media 

desvio padrao, as mais complexas, como coeficiente de correlacao, analise de 

regressao, etc.". 

1.4.2 Universe da pesquisa 

O estudo foi desenvolvido em 3 (tres) cidades do Sertao Paraibano, mais 

precisamente pertencente a 13 a Regiao Administrativa da Paraiba, polarizada pelo 

municipio de Pombal que e composta por oito municipios sendo: Cajazeirinhas, 

Condado, Lagoa, Paulista, Pombal, Sao Bentinho, Sao Domingos e Vista Serrana. 

Ondeforam escolhidos os municipios de Cajazeirinhas, Sao Bentinhoe Sao 
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Domingos,por serem os ultimos municipios emancipados no sertao e desmembrados 

do municipio de Pombal no ano de 1994. Foram analisados cinco exercicios 

financeiros de2008 a 2012 dos referidos municipios, usando o site do Sistema de 

Gerenciamento (SAGRES)on line do Tribunal de Contas do Estado da Paraiba. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4.3Procedimento de Coleta e Ana Use dos Dados 

Para o procedimentode coleta de dados foram verificadas as informacoes sobre 

receitas e despesas publicas no periodo de 2008 a 2012 dos referidos municipios, 

usando o site do Sistema de Acompanhamento da Gestaodos Recursos da Sociedade 

(SAGRES). 

A analise dos resultados foi baseadaem indicadores financeiros de receitas e 

despesas e no desempenho dos indicadores ambientais. Assim, verificou 8 (oito) tipos 

de indicadores como: participacao de receita tributaria; participacao de receita de 

capital; participacao do fundo de participacao do municipio; despesa com pessoal; 

investimento; indicador de qualidade ambiental dos gastos; comprometimento 

ambiental das receitas e relacao dos gastos ambientais com as receitas tributarias.O 

quadro 1 descreve as variaveis de investigacao desta pesquisa: 

Quadros 1 - Variaveis de Investigagao no periodo analisado no municipios 
INDICADORES FINANCEIROS FORMULA 

Participacao da receita tributaria 
Receita Tributaria 

Receita Total 

Participacao da receita de capital Receitas de Capital 
Receita Total 

Participacao da receita detransferencia Receitas de transferences 
Receita total 

Participacao das receitas correntes comprometidas com as 
despesas de pessoal 

Despesas com pessoal 
Receitas correntes 

Participacao das receitas totais comprometidas com o 
financiamento de investimentos 

Despesas de capital 
Receitas totais 

INDICADORES DE DESEMPENHO AMBIENTAL FORMULA 
Participacao dos gastos ambientais sobre os gastos totais Gastos ambientais 

Gastos totais 
ParticipacSo da receita total com o que foi gasto com o 
meio ambiente 

Gastos ambientais 
Receitas totais 

Participacao da receita tributaria com o que foi gasto com o 
meio ambiente 

Gastos ambientais 
Receitas Tributarias 

Com a reaiizacao de uma analise descritiva, calculando os resultados em percentuais, 

utilizaram-se do Microsoft Office Excel 201 Opara criacao de graficos para a analise dos 

cinco exercicios financeiros (2008 a 2012). 
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2. FUNDAMENTACAO TEORICA 

2.1 Contabi l idade: Conceitos e Objet ivos 

A Contabilidade destaca-se por ser uma ciencia social onde oferece as informacoes 

financeiras, economicas e patrimoniais das entidades, sendo voltadas ou nao para fins 

lucrativos. Assim, para Marion (2005, p.26) diz que "a contabilidade e o instrumento 

que fornece o maximo as informacoes uteis para a tomada de decisoes dentro e fora 

da empresa". 

Segundo Paton (1990 apud Carvalho, 2003, p. 21) considera: 

Contabilidade e o corpo de principles e o mecanismo tecnico por meio 
do qual os elementos economicos de uma determinada organizacao 
sao classificados, registrados e periodicamente apresentados e 
interpretados, com o escopo de prover ao seu efetivo controle e a sua 
eficiencia. 

Para Hendriksen e Van Breda (2007, p. 28) relatam que "a contabilidade e a arte de 

registro, classificacao e sistematizacao, de maneira significativa e em termos 

monetario, de transacoes e eventos que sao parte, de natureza financeira, e de 

interpretacao se seus resultados". 

A contabilidade busca obter informacoes economicas e financeiras aos usuarios 

podendo compreender os registros, demonstracoes, analises, relatorios para mostrar a 

sua eficiencia e eficacia dos resultados contabeis. 

Assim, o objetivo da contabilidade permite que o profissional nao unicamente ofereca 

uma tomada de decisao, mais mostre uma interacao com seus usuarios por meios de 

informacoes dos seus relatorios financeiros, economicos, ambientais e podendo 

garantir uma transparencia nos seus atos perante as empresas. Nesse sentido, 

ludicibus e Marion (2000, p. 53) fala que "o objetivo da contabilidade pode ser 

estabelecido como de fornecer informacao estruturada de natureza economica, 

financeira e, subsidiariamente, fisica, de produtividade e social, aos usuarios intemos 

e extemos a entidade". 

De acordo com a resolucao n°. 774/94 do Conselho Federal de Contabilidade diz que 

"o objetivo cientifico da contabilidade manifesta-se na correta representacao do 

patrimonio e na apresentacao e analise das causas das suas mutacoes". Nesse 

exposto, o objetivo da contabilidade e fornecer dados que mostrem as constantes 
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mudancas sucedidas no patrimonio e equipando ao administrador o desempenho nas 

suas decisoes sobre a contabilidade. 

2.2Contabiiidade das Instituicdes Publ icas 

De acordo com Kohama (2003, p. 47), a contabilidade publica e definida como "o ramo 

da contabilidade que estuda, orienta, controla e demonstra a organizacao e execucao 

da Fazenda Publica; o patrimonio publico e suas variacoes". 

A contabilidade publica e uma ferramenta eficaz no controle, e acompanhamento da 

gestao publica, podendo ser observado a legalidade dos atos da execucao 

orcamentaria (a exemplo do empenho, liquidacao, pagamento, entre outros). Portanto, 

a contabilidade publica nao se destina apenas a demonstrar as variacoes ocorridas no 

patrimonio publico. 

Ja Fortes (2006, p. 224) diz que a contabilidade publica e "o ramo da contabilidade que 

coleta, registra e controla os atos e fatos da Administracao Publica, mostra o valor de suas 

variacoes, bem como acompanha, controla e demonstra a execucao do orcamento". 

A Contabilidade Publica investiga as acoes dos servicos publicos, apurando seus 

resultados e melhorando a execucao na gestao publica. 

No entendimento de Araujo (2006, p.31): 

Conceitua-se a contabilidade publica como uma especializacao 
daciencia contabil voltada para o registro, o controle e a 
demonstracao dos fatos mensuraveis em moeda que afetam o 
patrimonio da Uniao, dos Estados e dos Municipios e suas 
respectivas autarquias efundacoes. 

Amorim (2008 p. 5) define como: 

A Contabilidade Publica registra a previsio da receita e a fixacao da 
despesa, estabelecidas no Orcamento Publico aprovado para o 
exercicio.escritura a execucao, orcamentaria da receita e da despesa, 
faz acomparacao entre a previsao, e a realizacao das receitas e 
despesas, controla as operacoes de credito, a divida ativa, os valores, 
os creditos eobrigacoes, revela as variacoes patrimoniais e mostra o 
valor dopatrimonio. 

A Contabilidade Publica armazena as previsoes das receitas e despesas nas 

entidades publicas para o alcance da aprovacao do exercicio orcamentario e as 

obrigacoes das variacoes do balanco patrimonial. 
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2.2.1 Campo de Atuagao 

A Contabilidade Publica no seu campo de atuacao consistiu na area Federal, Estadual, 

Municipal ou no Distrito Federal uma base na Lei 4.320, de 17 de marco de 1964, 

onde designou normas do direito financeira na execucao e no dominio dos orcamentos 

e balances da Uniao, dos Estados, dos Municipios e do Distrito Federal. Portanto, seu 

intuito estar relacionado ao controle e na gestao dos recursos publicos, e tambem 

utilizar contas escrituradas nos seguintes sistemas: orcamentario, financeira, 

patrimonial e compensacao. 

2.2.2.1 Sistema Orgamentario 

No entendimento de Kohama (2008, p. 26), o sistemaevidencia o registra contabil da 

receita e da despesa, de acordo com as especificacoesconstantes da lei de 

orcamentos e dos creditos adicionais, assim no fim do exercicio os resultados 

comparativos entre a precisao e a execucao orcamentaria. 

Ja Mota (2002), no sistema orcamentario encontra as contas que fazem o controle do 

orcamento aprovado e de sua execucao tendo as mesmas caracteristicas das contas 

do sistema de compensacao. 

Assim, os autores revelam que o sistema evidencia o final do exercicio orgamentario 

apresentando os seus resultados comparativos entre a previsao e a execucao 

orcamentaria registrada. 

2.2.2.2 Sistema Financeiro 

O sistema engloba as arrecadagoes das receitas e despesas orgamentarias e extras 

orcamentarias, podendo registrar os fatos nas contas financeiras que acontece o 

movimento contabil. 

A Lei n° 4.320/64 justifica o registra do movimento extra - orcamentario em seu Art. 

93: "Todas as operagoes de que resultem debitos e creditos de natureza financeira, 

nao compreendidas na execucao orgamentaria, serao tambem objeto de registra 

individuacao e controle contabil". 
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Para Bezerra Filho (2006, p. 192) todas as contas do "disponivel" pertencem ao 

sistema financeira, e tambem todas as outras contas que se relacionam com o 

"disponivel".Entretanto, todas as operagoes de debitos e creditos financeiros de forma 

compreendidos e nao compreendidas na execucao orgamentaria, teraoum registra e 

controle contabil. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.2.3 Sistema Patrimonial 

Segundo Kohama (2008, p. 26) verifica-se que: 

Registra analiticamente todos os bens de carater permanente, 
comindicacao dos elementos necessarios para a perfeita 
caracterizagao de cadaum deles e dos agentes responsaveis pela 
sua guarda e administracao.bem como mantem registros sinteticos 
dos bens moveis e imoveis. 

Ja Bezerra Filho (2006), o sistema patrimonial registra os fatos nao financeiros, 

controlando, a movimentagao das contas do ativo permanente, e do passivo 

permanente, evidenciando tambem o resultado patrimonial e o saldo 

patrimonial.Assim, o sistema analisa as alteragoes patrimoniais onde abrange os 

resultados da execucao orgamentaria, podendo ocorrer variacoes independentes 

dessa execucao e as superveniencias e insubsistencias ativas e passivas onde 

constituirao elementos patrimoniais. 

2.2.2.4 Sistema de Compensagao 

De acordo com Angelico (2006, p. 49): 

O sistema de compensagao sao contas que nao produzem variagao 
patrimonial, mas representam uma fenomenologia em potencial; 
registramoperagQes que nao produzem de imediato nenhuma 
variacao na equagaopatrimonial; entretanto variacoes poderao 
ocorrer eventualmente no futuro. 

No entendimento de Kohama (2008, p. 27) relata que o registra e a movimentagao das 

contas representativas dedireitos e obrigagoes, onde sao decorrentes de contratos, 

convenio ou ajustes.Diante do exposto, o sistema de compensagao inform a as a goes 

administrativas que nao afetam os bens, mas que estabelegaum acompanhamento, 

mais eficaz e duravel na administragao. 
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2.2.3Escn'turagao Contabil 

2.2.3.1 Conceito de Regimes Contabeis 

Kohama (2003, p. 53) define o exercicio financeira como sendo "o periodo de tempo 

durante o qual se exercem todas as atividades administrativas e financeiras relativas a 

execucao do orcamento". O mesmo autor esclarece que no Brasii o exercicio 

financeira coincide com o ano civil. 

Kohama (2003, p. 55) ainda ressalta que no Brasii "a administracao publica deve 

adotar o regime contabil de escrituracao Misto, ou seja, o regime de caixa para a 

arrecadacao das receitas e o regime de competencia para a realizacao das despesas". 

O regime de caixa e considerado as receitas e despesas do exercicio, onde tudo que 

receber ou pagar durante o ano financeira, mesmo tratando de receitas e despesas 

referem-se aos exercicios anteriores. 

Assim, o regime de competencia ocorre quando os impostos arrecadados e nao 

arrecadados sao distribuidos de acordo com as receitas e despesas no momento 

quando ocorrer o fato gerador. 

2.3 Sistemas Contabeis no Setor Publico 

Os autores, Zuccolotto, Ribeiro e Abrantes (2008) relatam: 

Que as informacoes contabeis disponibilizadas pelo Poder Executivo, 
na internet, de acordo com as disposicoes do artigo 51 da LRF, 
permitem a avaliacao da arrecadacao tributaria dos gastos publicos, 
da situacao financeira e do nivel de endividamento de cada 
municipio, fato que para o crescimento do interesse por estudos que 
envolvam contas publica. 

Nesse sentido, constatam uma deficiencia nos recursos de arrecadamento tributario, 

onde se alcance o aumento da sua carga tributaria. 

2.3.1 Lei de Responsabilidade Fiscal aplicada ao Setor Publico 

A Lei de Responsabilidade Fiscal foi sancionada em 04 de maio de 2000, 

estabelecendo normas de financas publicas com foco em desenvolver mecanismos de 
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responsabilidade na gestao fiscal visando melhorar as financas publicas dos entes 

publicos. Representou um marco para a gestao publica, pois vem contribuindo para 

que os gestores da administracao publica tenham limites para gerenciar suas 

atividades. 

A LRF tern como intencao, estabelecer principios de financas publicas na 

responsabilidade da gestao fiscal, alem disso, instituiram a transparencia como seus 

pilares basicos. 

Mota (2002, p.482) ressalta que: 

Essa lei estabelece regras de financas publicas voltadas para 
aresponsabilidade na gestao da receita e despesa, dividas, 
patrimSnio publico e estabelecem condicoes, criterios, restricoes e 
limrtes para a gestao orcamentaria, financeira e patrimonial does 
entes publicos, na tentativa, basicamente de evitar deficit e diminuir a 
divida publica, dos govemos Federal, Estadual, Municipal. 

A Let vigora para as quatro esferas de govemo (Uniao, Estados, Distrito Federal e 

Municipios) onde e adequada mesmo aos poderes (Executive Legislative e 

Judiciario), e o Ministerio Publico, e para os orgaos, entidades que competem a 

administracao publica (as autarquias, administracao direta, fundacoes) e outros. 

Assim, mencionadas em suas caracteristicas podendo destacar entre as fundamentals 

o fato de tratar de uma lei complementar com isso, nao substitui e nem revoga a 

4.320/64. 

A LRF tern como objetivo atender aos Art. 163°, 169°, 250° da Constituigao Federal 

(CF) que cuida das normas de financas publicas. 

Em termos, a LRF foi regularizada em conformidade com o Art. 163° da CF: 

I - financas publicas; 
II - divida publica externa e interna, incluida a das autarquias, 
fundacoes edemais entidades controladas pelo Poder Publico; 
III - concesslo de garantias pelas entidades publicas; 
IV - emissio e resgate de titulos da divida publica; 
V - fiscalizacao das instituicoes financeiras; 
VI - operacoes de cambio realizadas por orgaos e entidades da 
Uniao, dosEstados, do Distrito Federal e dos Municipios; 
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A LRF estabelece em seu Art. 1° que: 

Incise- 1° - "A responsabilidade na gestao fiscal pressupoe a ac§o 
planejada etransparente, em que se previnem riscos e corrigem 
desvios capazes deafetar o equilibrio das contas publicas, mediante, 
entre receitas e despesas e a obediencia a limites condicoes no que 
tange a renuncia de receita, geracao de despesa compessoal, da 
seguridade social e outras, dividas consolidadas e 
mobiliariaoperacSes de credito, inclusive por antecipacao de receita, 
concessao degarantia e insert cao em restos a pagar". 

A LRF preocupa primeiramente com a limpidez da gestao publica, onde e de extrema 

importancia e fundamental para os cidadaos uma inspecao no pagamento dos 

servicos publicos. 

A mencionada lei admite que o gestor nao deva contrair despesas nos seus dois 

ultimos quadrimestres do mandato conforme o Art. 42 da LRF. 

Art. 42 - E vedado ao titular de poder ou orgao referido no art. 20 nos 
ultimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigacao de 
despesaque nao possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou 
que tenhaparcelas a serem pagas no exercicio seguinte sem que haja 
suficientedisponibilidade de caixa pra este efeito. 

Nesse contexto, a LRF preocupa com os gastos dos ultimos oito meses do mandato, 

porem as despesas e encargos terao seu compromisso ate o final do seu exercicio. 

2 . 4 Orcamento Publico 

O orcamento publico e uma parte do poder Legislativo para a fiscalizacaodos 

dispendios publicos. "O principio orcamentario preconiza que as provisoes de receita e 

a fixacao da despesa devem sempre se referir a um periodo limitado de tempo". 

Araujo (2006, p. 68) 

Assim, a Constituicao Federal de 1988 referesobre a autonomia imposta ao ente 

governamental e ainda do processo de elaboracao do orcamento no seu Art. 24 -

Compete a Uniao, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 

II - Orcamento. 

Segundo Mota (2002, p. 22): "Orcamento e um modo de materializar um planejamento, 

ou seja, estabelecer de forma descriminada todas as fontes e aplicacoes de dinheiro 

publico nos projetos e atividades previamente delimitadas". 
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Nesse contexto, tende-se a um acordo sobre o orcamento publico que nasceu 

danecessidade dos Cidadaos de verificar ouso dos recursos que estao a disposicao 

das atividades financeiras do govemo, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4.1 Leis Orcamentarias 

O Orcamento Publico e uma ferramenta de planejamento adotado pelo Estado com 

um proposito de receber metas e objetivos onde sao propostas as acoes do poder 

publico, assimpodendo ser analisado o orcamento e utilizer os planejamentos 

desenvolvidos no governo para alcancar os resultados desejados. 

Assim a Constituicao de 1988 com referenda a materia orcamentaria em seu Art. 165 

estabelece: 

I - o piano plurianual; 

II - as diretrizes orcamentarias; 

III- os orcamentos anuais. 

2.4.1.1 O Piano Plurianual 

Segundo o inciso 1° do Art. 165 da Constituicao Federal de 1988 a lei relata a 

instituicao da PPA que estabelece, de certa forma regionalizada, suas diretrizes, 

objetivos e metas da administracao publica federal sobre as despesas de capital e 

outras despesas decorrentes e relativas aos programas de duracao continuada. 

Segundo Araujo (2006, p. 76): "E um piano de medio prazo, por meio de ordenar as 

acoes do governo que levem ao alcance dos objetivos edas metas fixadas para um 

periodo de quaro anos". 

A Lei do PPA e emitida a camara ate o dia 31 de agosto do primeiro ano de mandato e 

retomado ao executivo no final da segunda secao do legislative ou seja, ate o dia 31 

de dezembro. Portanto, o municipio nao se toma competente para estabelecer os 

prazos perante esta lei. 

2.4.1.2 Lei de Diretrizes Orcamentarias 

O artigo 165, inciso 2° da Constituicao Federal de 1988, determina que a Lei de 

Diretrizes Orcamentarias (LDO), que compreendera suas metas e prioridades da 

administracao publica, incluindo os gastos do capital para o exercicio financeiro. 
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Por sua vez para Bezerra Filho (2006, p. 22): 

A LDO compreende metas e prioridades da administracao publica 
federalincluindo as despesas de capital para o exercicio financeiro 
subsequente.orienta a elaboracao da LOA, dispoe sobre as 
arteracSes na legislaeaotributara e estabelece a politica de aplicacao 
dos agentes financeiros oficiasde fomento. 

O piano da LDO necessitara ser encaminhado ate oito meses e meio, antes do 

encerramento do exercicio financeiro ou ate o dia 15 de abril e retornado ao poder 

Legislative ate o dia 30 de julho para fins de sancao e divulgacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4.1.3 Lei Orgamentaria Anual 

A Lei n ° 4.320/64 em seu Art. 2 ° tratou da lei orcamentaria anual: 

Art. 2° A lei do orcamento contera a discriminacao da receita e 
despesa deforma a evidenciar a politica econdmica- financeira e o 
programa detrabaiho do governo, obedecendo aos principios de 
unidade, universalidadee anualidade. 

A Constituicao Federal ainda em seu Art. 165, inciso 5° determina que a lei 

orcamentaria compreenda: 

I - o orcamento fiscal referente aos poderes da Uniao. 
II- o orcamento de investimento das empresas. 
III- o orcamento da seguridade social. 

O piano da LOA considera os tipos de orcamento para valorizar as receitas 

arrecadadas durante o ano aderente e as despesas onde sao realizadas com este 

recurso se forem aprovado pelo Legislative ate o final do primeiro semestre do ano. 

2.5 Receitas Publicas 

Receita Publica sao as entradas de recursos nos cofres da administracao Publica em 

dinheiro ou outro bem representative, para o atendimento de despesas ou gastos 

essenciais na realizacao de seus objetivos. 

Andrade (2007, p.51)define como receita publica: 
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Toda e qualquer recolhimerrto aos cofres publicos em dinheiro ou 
outro bem representative de valor que o governo tern direrto de 
arrecadar em virtude de leis, contratos, convenios e quaisquer outros 
titulos, de que seja oriundo de alguma fmalidade especifica, cuja 
arrecadacao Ihe pertenca ou caso figure como depositario dos 
valores que nao Ihe pertengam. 

Kohama (2006, p.60) traz a definicao: 

Entende-se, genericamente, por Receita Publica todo e qualquer 
recolhimerrto feito aos cofres publicos, quer seja efetivado atraves de 
numerario ou outros bens representatives de valores - que o Governo 
tern o direito de arrecadar em virtude de leis, contratos ou quaisquer 
outros titulos de que derivem dirertos a favor do Estado - quer seja 
oriundo de alguma finalidade especifica, cuja arrecadacao Ihe 
pertenca ou caso figure como depositario dos valores que nao Ihe 
pertencem, 

Verifica-seque nem todos os recursos arrecadados pelos contribuintes por virtude de 

leis sao analisados como receitas publicas, mas valores nao pertencentes ao govemo 

que seja responsavel pelo seu recolhimento, no qua! tambem estao incluidasas 

questdes de virtude dos contratos, caugoes ou fiancas. 

2.5.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 Classificacao das Receitas 

As receitas podem ser classificadas em dois grandes grupos, conforme pode ser vista 

na Lei Federal 4.320/64 em Orcamentarias eExtra orcamentarias. 

Para Silva (2004 p. 103) diz que a "receita orcamentaria e toda receita ou recursos 

vinculados a LeiOrgamentaria Anual - LOA, e que venha a ser aplicados nos gastos 

publicos". E o ingresso de todo bem ou especie que venha agregar valor ao 

patrimonio, com efeito permanente. 

As receitas correntesestao classificadas em categorias economicas (receitas correntes 

e receita de capital), mas podem ser sub classificadas em origem dos recursos, a 

captagao de recursos e orcamentos vinculados e tambem na origem em arrecadacao 

de tributos e alienacao de bens. 

Conforme Bezerra Filho (2008 p. 50) relata que "a receita extra orcamentaria, sao 

aquelas que ingressam nos cofres publicos de maneira transitoria, caracteriza-se pela 

sua nao estabilidade, onde sua arrecadacao nao depende de autorizagao legislativa, e 

nem e vinculada a execucao do orcamento". 
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Nesse contexto, as receitas extra orcamentaria sao o ingresso de recursos aos cofres 

publicos que nao fixam valor agregado ao patrimonio Publico, mas nao se incorpora ao 

mesmo. 

2.6 Despesas Publicas 

De acordo com Kohama (2006, p.87) despesas publicas como "todas as despesas 

fixada na Lei Orcamentaria Anual - LOA, a ser destina a execucao no servico publico". 

Nesse sentido, a despesa publica compreende aos gastos efetuados no Estado para o 

custeio das atividades, sendo esta fixada mediante a Lei Orcamentaria vigente para 

obter uma validade perante o brgao da administracao responsavel. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.6.1 Classificacao das Despesas 

Segundo Kohama (2006, p. 87) a despesa publica classifica em dois grandes grupos: 

> Despesas Orcamentarias; 

> Despesa Extra orcamentaria. 

2.6.1.1 Despesas Orcamentarias 

As despesas orcamentarias devem esta previstas no orcamento vigente, observando 

para isso os regulamentosda lei do orcamento, que de acordo com Lima e Castro 

(2006, p. 58): 

Defirte-se como despesa publica o conjunto de dispendios do Estado, 
ou de outra pessoa de direito publico, para o funcionamertto dos 
servicos publicos. Nesse sentido, a despesa, como parte do 
orcamento, compreende as autorizacSes para gastos com as varias 
atribuicdes e funcoes govemamentais. Em outras palavras, as 
despesas publicas correspondem a distribuicao e emprego das 
receitas para o custeio de diferentes setores da Administracao e para 
os investimentos. 

O entendimento exposto observa que os montantes dos recursos devem ser utilizados 

pelo Estado e pessoas de direito publico na conservacao dos servicos da 

administracao como autorizado por lei. Assim, ressaltando uma medida de custeio no 

que foi elaborado no programa pelo orcamento. 
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2.6.1.2 Despesa Extra Orcamentaria zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para Silva (2004, p. 133) "a despesa extra orcamentaria e a saida financeira 

decorrente de devolucao dos recursos recebidos anteriormente a titulos de ingresso 

extra orcamentario". Assim, a despesa extra orcamentariaestao organizadas no 

desembolsonao orcamentario, ou seja, nas retencoes e entradas de impostos como o 

IRRF, INSS do servidor. 

2.7 Indicadores de Gestao Publica 

O uso dos indicadores necessita adequar aos seus usuarios uma melhor compreensao 

dos balancos oferecidos pelos entes publicos, visando uma transparencia desde os 

mesmos sejam publicado de uma forma clara, evitando somente o uso da linguagem 

pratica. 

Nesse topico, estao expostos alguns indicadores de gestao publica que podem ser 

utilizados no processo de gestao onde dizem respeito as receitas, tais quais: 

participacao da receita tributaria, participacao das receitas de transferencia, 

participacao de receitas de capital, participacao do FPM. 

Segundo Toscano Jr. (2000, p. 12) diz que: 

o desenvolvimento de sistemas contabeis gerenciais que permitam a 
criacao de informacoes uteis para a tomada de decisao, e de 
importancia fundamental para a °instrumentalizac3o" do processo de 
geracao e monitoramento de indicadores de desempenho, a fim de 
viabilizar a mensuracSo do desempenho da gestao publica. 

Nesse sentido, o administrador nao tern como observar os resultados mensurados e 

as decisdes devera ser tornado entre os elementos que serao representados de forma 

precisa, pois uma qualidade essencial no sistema de medicao sao os instrumentos de 

gestao publica para a administracao do seu negocio. 

2.7.11ndicadores de Estrutura de Receitas Publicas 

O indicador de gestao relacionado a receitas publica buscam determinar o perfil das 

receitas e verificar como cada componente participa das receitas totais. Dessa forma, 
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o uso de tecnicas que possam subsidiar esse monitoramento e acompanhamento das 

financas pode contribuir para o gerenciamento das arrecadacoes publicas, bem como 

para os gastos publicos. 

Assim, a definicao de Matias e Campello (2000) mostra no quadro2 as formulas, e um 

respectivo significado dos indicadores de gestao de receita publica. 

Quadro2- Indicadores de Gestao de Receitas Publicas. 
Indicador Formula Interpretacdo 

Participacao 
da receita 
tributaria 

Receita Tributaria 
ASS. IPTU. ITBI) 

Receita Total 

Esse indicador indica a relacao 
entre asreceitas proprias 
municipals e o total das receitas. 

Participacao 
da receita de 
transfereneia 

Receitas de 
transferencias 
Receita total 

Indicar a relacao entre as receitas 
de transfereneia e o total das 
receitas. Segundo os autores ele 
fornece o grau de dependenciaque 
a administracao municipal possui 
de outras esferas govemamentais. 

Participacao 
da receita de 

capital 

Receitas de Capital 
Receita Total 

Indica a relacao entre as receitas 
de capital e o total das receitas. 
Detecta quanto esta sendo utilizado 
de receitas de terceiros para o 
exercicio das funcdes publicas. 

Participacao 
do FPM 

Receitas FPM 
Receita Total 

Indica a relacao entre as receitas 
de transfereneia Federal e o total 
das receitas. E um indicador que 
mostra o nivel de 
dependencia do Municipio em 
relacao ao Governo Federal. 

Participacao 
do ICMS 

Receitas ICMS 
Receita Total 

Indica a relacao entre as receitas 
de transfereneia 
Estadual e o total das receitas. E 
um indicador da dependencia do 
Governo Estadual. 

Participacao 
na 

Renda 

Receitas Proprias 
+ICMS 

Renda Municipal 

Indica a relacao entre as receitas 
que possuem 
dependencia com a gestao 
municipal e a renda do Municipio. E 
um indicador da eficiencia da 
gestao tributaria. 

Receitas per 
capita 

Receitas Proprias + 
ICMS 

Populacao 

Indica a relacao entre as receitas 
que possuem dependencia com a 
gestao 
municipal e a populacao do 
Municipio. 

Fonte: Adaptado de Matias e Campello (2000) 

Estes indicadores sao considerados importantes para a contabilidade publica, no 

sentido de que auxiliam tanto a sociedade quanto aos gestores a acompanhar o 

desempenho das receitas. 
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2,7.2 Indicadores de Estrutura de Despesas Publicas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os indicadores de despesas publicas sao descritos a seguir com significado de cada 

um deles, que sejam para verificar a totalizacao de despesas na gestao. 

Assim, a definicao de Matias e Campello (2000) mostra no quadro3 as seguintes 

formulas, como tambem um respectivo significado dos indicadores de gestao de 

despesa publica. 

Quadro 3-lndicadores de Gestao de Despesas Publicas. 
Indicador Formula InterpretagSo 

ParticipacSoda 
despesa de 

custeio 

Despesa de Custeio 
Receita 

OrcamentariaLiquida 

Fomece a relacio entre as despesas 
de custeio e as receitas correntes. 
Indica a 
parcela das receitas comprometidas 
com despesas de custeio. 

Financiamento 
das dividas de 

custeio 

Receitas Tributarias 
Despesas de 

Custeio 

Fomece a relacao entre as receitas 
tributarias e as despesas de custeio. 
Indica a parcela das despesas de 
custeio financiadas por receitas 
tributarias. 

Despesa com 
pessoal 

Despesa com 
Pessoal 

Receita Corrente 
Liquida 

Fomece a relacio entre as despesas 
com pessoal ativo e inativo e as 
receitas correntes. Indica a parcela 
das receitas correntes 
comprometida com despesas de 
pessoal. 

Despesa com 
pessoal total 

Desoesas Totais 
com Pessoal 

Receita Corrente 
Liquida 

Fomece a relacao entre as despesas 
totais com pessoal ativo e inativo e 
as receitas correntes. Indica a 
parcela das receitas correntes 
comprometida com despesas totais 
de pessoal. 

Investimento Despesa de Capital 
Liquida 
Receita 

Orcamentaria 
Liquida 

Fomece a relacao entre as despesas 
de capital liquida e as receitas totais. 
Indica a parcela das receitas 
utilizadas para o financiamento de 
investimentos. 

Fonte: Adaptado de Matias e Campello (2000) 

Tais indicadores podem ser utilizados para mostrar a relacao entre as despesas com 

alguns itens que podem auxiliar na identrficacao de informacoes para servir o gestor 

como auxilio na tomada de decisao. 
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2.8ContabilidadezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ambiental : Contexto Histor ico e Concertos 

De acordo com Dias (2007) a evolugao faz parte do processo natural do homem, 

gerando, mudangas, inovacoes e progresso nas ciencias, em especial nas Ciencias 

Sociais. Assim, o rapido desenvolvimento economico nos ultimos anos, as entidades 

precisaram adaptar as constantes mudancas e tendo que mudar o perfil contabil, 

passando a ter uma funcao ligada a responsabilidade social e com o meio ambiente, 

como afirma Sa (2002, P.48): 

A Contabilidade, nos ultimos anos do seculo que terminou, foi 
diretamente atingida por modificacdes de base. O consagrado objeto 
desta ciencia, ou seja, a riqueza das celulas sociais passou, 
instintivamente, por uma ampliacao indagativa. Rompeu-se a barreira 
do ambiente intemo das empresas e instituicoes e passou-se a 
buscar conexoes com fatos de maior amplitude. Tal rompimento, 
todavia, exigiu mudancas de metodos cientificos e de oticas de 
observacao para que pudesse, inclusive, utilizar racionalmente os 
progressos e atender com maior adequacao as novas necessidades 
das empresas e instituicoes. 

Nesse sentido, ocorreu a realizacao da primeira Conferencia Intemacional sobre Meio 

Ambiente da ONU (CNUMAD), ocorreu em 1972, em Estocolmo, na Suecia, onde 

foram abordados osproblemas ecologicos e os impactos ambientais, contando com a 

participacao de 250 organizagoes nao govemamentais e representantes de 113 paises 

e varios orgaos ligados a ONU. Assim, esse foi o evento mais importante que abordou 

sobre o tema ambiental dividindo opinioes de ambientalistas, e depois desta 

conferencia deu origem ao "Programa das Nacoes Unidas para o Meio Ambiente 

(PNUMA)" que ficou responsavel pelas a goes nacionais e internacionais na protegao 

do desenvolvimento sustentavel. 

Em seguida, aconteceu uma nova reuniao a "ECO 92 - Conferencia das Nacoes 

Unidas sobre o Meio Ambiente", onde o evento foi realizado na cidade do Rio de 

Janeiro na visao de debater o desenvolvimento sustentavel do planeta e com 

participagoes de 114 chefes de Estado, mais de 10 mil jornalistas e tambem uma 

populagao de mais de 500 mil pessoas. Nesse contexto, a mobilizacao do planeta na 

defesa do meio ambiente e da sustentabilidade ambiental, veio atraves da 

conscientizagao da populagao na preservagao correta dos recursos naturals. 

A contabilidade ambiental pode ser entendida, SegundoPaiva (2009, p. 15) "como a 

atividade de identificacao de dados e registro de eventos ambientais, processamento e 

geragao de informagoes que subsidiem o usuario servindo como parametro em suas 
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costumadas de decisoes". Nesse contexto, a contabilidade ambiental tern uma meta 

para atender os seus usuarios e gestores fomecendo informacoes dos eventos 

ambientais. 

Segundo Carvalho (2007, p. 111) define Contabilidade Ambiental: 

Contabilidade Ambiental pode ser definida como o destaque dado 
pela ciencia aos registros e evidenciacSes da entidade referentes aos 
fatos relacionados com o meio ambiente. Nao se configura em 
nenhuma nova tecnica ou ciencia, a exemplo da auditoria ou da 
analise de balancos, mas em uma vertente da Contabilidade, a 
exemplo da contabilidade comercial ou industrial, que estuda fatos 
mais especificos de uma determtnada area, no caso, a area 
ambiental. 

A contabilidade ambiental define em destacar os patrimonios das empresas 

relacionados com o meio ambiente e observando a legislacao ambiental vigente, 

ajudando na responsabilidade das empresas. 

Nesse contexto a Resolucao 750/93 do CFC dispoe que: 

A contabilidade Ambiental tern por objetivo registrar e controlar, toda 
e qualquer atividade, desenvolvida ou em desenvolvimento, ocorrida 
ou a incorrer, nao importando se em maior ou menor relevancia, 
desde que, mensuravel em moeda, que cause ou possa vir a causar 
qualquer tipo de dano ao meio ambiente bem como, toda e qualquer 
agio destinada a amenizar e/ou extinguir tais danos, devendo ser 
registrada contabilmente em contas contabeis especificadas, na data 
de sua ocorrencia, em consonancia com o disposto nos Principios 
Fundamentals da Contabilidade. 

De acordo com Ribeiro (2005)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Apud Carvalho (2007), os objetivos da 

contabilidadeambiental diz "[...[ identificar, mensurar e esclarecer os eventos 

transacoes economico-financeiros que estejam relacionados com a protegao, 

preservagao e recuperagao ambiental, ocorridos em um determinado periodo, visando 

a evidenciagao da situacao patrimonial de uma entidade." 

No exposto dos autores, verifica que a contabilidade ambiental vem sendo langado da 

maneira como os fatos mutaveis acontecem nas organizagoes, ativos e passivos 

ambientais, assim as receitas e despesas desta natureza onde possa transmitir 

informagoes aos usuarios. 
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2.9indicadores de Desempenho Ambiental no Setor Publ ico 

Segundo Paiva (2009, p 133) relata que alguns paises, como Alema, Estados Unidos, 

Canada, Nova Zelandia, Belgica.Suiga, Australia e Inglaterra dentre outros, as 

industrias estao fazendo o uso doszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Environmental Performance Indicators 

£P/(lndicadores de Desempenho Ambientais), para controle e divulgacao de medidas 

de emissao de residuos na natureza,advindos de seus processos produtivos. 

Para Martin e De Luca (1994, p. 255) descrevendo os cuidados devem ser tornados na 

analise de indicadores, afirmam que; 

Para um estudo racional sobre o desempenho de uma empresa, 
eimportante que os indicadores sejam comparados historicamente 
(com os obtidos, na mesma empresa, em periodos anteriores) com os 
padroes estabelecidos [...] e com indices de empresas do mesmo 
ramo e padroes do setor de atividades e economia em geral. 

Assim, os recursos investidos na gestao ambiental em transformacdesfinanceiras sao 

relevantes no desempenho ambiental da organizacao publica. 

O quadro 4 apresenta alguns dos indicadores que existem relacionados com o meio 

ambiente que podem ser utilizados para analise de desempenho ambiental de 

qualquer entidade. 

Quadro 4 - Indicadores de desempenho verdes operacionais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

INDICE FORMULACAO RELACAO CASUAL REFLEXO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Qualidade ambiental dos 

gastos. 
__Gastos Ambientais_ 

Gastos totais 

Relations a participacao 

dos gastos ambientais sobre 

os gastos totais. 

Identifica o quanto a 

empresa gasta com meio 

ambiente. 

Motivacao dos gastos 

ambientais. 

Gastos ambientais 

involuntarios 

Gastos ambientais 

voluntanos 

Compara os gastos 

ambientais realizados de 

forma voluntaria com os 

involuntarios. 

Mede os gastos 

ambientais voluntanos 

em relac8o aos 

involuntarios. 

Natureza dos gastos 

ambientais. 

Gastos ambientais 

Operacionais 

Gastos ambientais nao 

operacionais 

Verifica a relacao entre os 

gastos operacionais 

referentes ao meio ambiente 

e os nao operacionais. 

Reflete o quanto a 

empresa realizada de 

gastos ambientais 

operacionais e nao 

operacionais. 

Mencao dos gastos 

ambientais 

Gastos ambientais 

preventives 

Gastos de recuperacao 

ambiental 

Correlaciona os gastos com 

preservacao ambiental com 

os de recuperacao de areas 

devastadas. 

Demonstra se a 

organizacao realiza mais 

gastos preventivos ou de 

recuperacao de area 

degradadas. 

Escopo dos gastos 

ambientais. 

Gastos ambientais na 

empresa 

Gastos ambientais extemos 

Compara os gastos 

ambientais derttro da 

empresa e fora da empresa. 

Representa a 

preocupa^ao ambiental 

da empresa dentro e fora 

dela. 
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Compromeninento 

ambiental das receitas. 

Gastos ambientais totais 

Receitas totais 
Demonstra o quanto da 

receita foi gasto com meio 

ambiente. 

Reflate os investimentos 

totais da empresa com 

meio ambiente zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Qualidade ambiental dos 

insumos e materias-primas 
Insumos geradores 

de residuos 

Insumos totais 

Verifica o quanto dos 

insumos consumidos 

produzem residuos em 

relacao ao total 

Apresenta o grau de 

consciencia ambiental 

relauvo ao uso de 

materiais que nao polui 

Eficiencia ambiental 

operational. 

Volume de residuos_ 

Volume operational 

Indica a relacao entre 

volume dos residuos com o 

de producao. 

Revela o grau de 

geracao de residuo na 

producao. 

Eficiencia energetica 

operacional 

Volume de energia 

consumido 

Volume operacional 

Compara o volume de 

energia consumido com a 

quantidade de produtos 

fabncados. 

Mede o nivel de eco-

eficiencia do consumo 

de energia. 

Qualidade ambiental do 

faturamento 

Faturamento dos produtos 

ambientais_ 

Faturamento total 

Mede a participacao dos 

produtos que nao degradam 

o meio ambiente em relacao 

ao faturamento total. 

Reflete o nivel de 

eficiencia verde no 

faturamento total da 

organizacao. 

Coeiiciente d e P & D 

ambiental 

Investimentos em P & D 

ambiental 

Investimentos totais em P 

& D 

Relaciona os gastos com 

pesquisa e desenvolvimento 

direcionados a questao 

ambiental com o gasto total 

e m P & D . 

Representa a 

preocupacao da empresa 

em desenvolver 

processo e produtos que 

nao agridam o meio 

ambiente. 

Coeticiente de 

investimentos ambientais 

gerais 

Investimentos relativos 

ao SGA 

Investimentos totais 

Verifica o quanto dos 

gastos totais foi investido 

em Sistema de Gestao 

Ambiental 

Apresenta o nivel de 

preocupacao da empresa 

com SGA. 

Fonte: Adaptado de Callado e Callado (2009)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Albuquerque (2009) 

Estes indicadores do quadro 4 relacionam as variaveis em uma perspectiva 

operacional auxiliando os gestores na melhor forma de medir o desempenho ambiental 

de sua organizacao. 

Neste sentido, Segnestam (1999, p. 16) define que, os indicadores "quantificadores e 

simplificadorese informacoes de modo que facilitem o entendimento dos problemas 

ambientais tanto pelos tomadores de decisoes como pelo publico externo". 

Relacionando este quadro com os comentarios dos os autores, percebe-seque os 

EPFs sao mensuracoes diretas e indiretas da caracteristica ambiental e utilizados na 

avaliacao e tendencias das qualidades ambientais. A relacao com o que foi 

investimento com o meio ambiente com os ganhos referentes, por exemplo, explanam 

a mensuracao evidente desses dois componentes importantes da gestao ambiental. 
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3 APRESENTAQAO E ANALISE DOS RESULTADOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nesse trabalho analisou por meios de dados coletados no Sistema de 

Acompanhamento da Gestao dos Recursos da Sociedade sobre Receitas e Despesas 

dos municipios Cajazeirinhas, Sao Bentinho e Sao Domingos - PB. Os anos a serem 

analisados foram 2008 a 2012 sendo representado nos graficos pelos numerals de 1 a 

5 respectivamente. 

O estudo apresenta o comportamento dos indicadores de receitas publicas nos 

municipios em analise, verificando como cada componente participa nas receitas 

totais. Para esta analise foram escolhidos os Indicadores de Participacao da Receita 

Tributaria, de Participacao de Receita de Capital e de Participacao do Fundo de 

Participacao dos municipios (FPM). 

3.1 Indicadores Financeiros relacionados com a Receita e Despesa 

Publica 

Nesse primeiro momento da analise consiste em verificar os indicadores propostos na 

metodologia no que tange ao comportamento das receitas e Despesas Publicas, como 

se segue. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1.1 Comportamento das Receitas Thbutahas com a Receita Total 

O indicador de participacao da Receita tributaria indica a relacao entre as receitas 

proprias municipals e o total das receitas. 

Grafico 1 - Indicador de Participacao da Receita Tributaria (Municipio de 
Cajazeirinhas) 

0,00% 

~* Serie2 

2008 2009 2010 2011 2012 
2,77% 1,66% 1,50% 1,70% 1,47% 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2013 
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O grafico 1, referente o municipio de Cajazeirinhas percebe-se que nos cinco 

exercicios financeiros em analise, ha arrecadacao de impostos. Observa-se tambem, 

que houve uma variacao dos resultados de forma que a receita tributaria reduziu no 

decorrer dos anos em estudo. 

Percebe-se que o maior indice de receita tributaria arrecadada em relacao a receita 

total desse municipio, foi no ano 2008, com percentual de 2,77% e a menor foi em 

2012 com apenas 1,47%. 

No ano de 2009 e 2010 verificou que houve uma queda na arrecadacao da receita 

tributaria, totalizando respectivamente percentuais iguais a 1,66% e 1,50% se 

comparado a 2008. Em 2011, as receitas tributarias obtiveram urn pequeno aumento 

passando para 1,70% e no ultimo ano analisado, aproximando-seao resultado de 

2010. 

O que se observa e que os impostos tributarios nesse municipio decresceram em 

relacao as receitas totais, se compararmos o primeiro com o ultimo ano em analise. 

Nesse caso, verifica-se que Cajazeirinhas tern uma arrecadacao de tributos de pouca 

relevancia sobre o montante da Receita Total. 

Grafico 2 - Indicador de Participacao da Receita Tributaria(Municipio de Sao 
Bentinho) 

2,50% 

2,00% 

1,50% 

1,00% 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 

No grafico 2, que representa o municipio de Sao Bentinho, o que se identifica e que 

houve urn aumento na arrecadacao desses impostos em todos os anos em estudo, 
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com excecao do ano 2010 comparado ao ano anterior, que diminuiu nessa escala de 

acrescimo para 2,00%, apesar da variacao nao ser expressiva. 

O resultado mostra que o municipio aumentou seu recolhimento de Receita Tributaria, 

na medida em que se passavam os anos. Detalhadamente os resultados apontam no 

primeiro ano apenas 1,70% de arrecadacao de tributos em relacao a receita total, 

aumentando para 2,10% em 2009. Em seguida houve uma pequena reducao em 

2010, conforma ja escrito, voltando com seu fluxo de arrecadacao nos anos de 2011 e 

2012, com percentuais iguais a 2,08% e 2,25% o que demonstra o maior indice ja 

registrado. Esse aumento foi decorrente de algumas construcoes e servicos realizados 

no decorrer dos anos analisados no municipio fazendo com que o mesmo cobrasse os 

tributos municipais como ISS. 

O grafico 3, verifica o municipio de Sao Domingos que mostrando os percentuais de 

receita tributarias recolhida nos cincos exercicios financeiras relacionados a receita 

total de cada ano. 

Grafico 3 - Indicador de Participacao da Receita Tributaria (Municipio de Sao 

Domingos) 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 

No grafico representado pelo municipio, verifica-se que houve uma variacao positiva 

em relacao ao recolhimento dos tributos em funcao da receita total, aumentando de 

1,08% em 2008 para 2,57% em 2012. No ano de 2009 houve aumento equivalente a 

0,57% com base no primeiro ano. Ja em 2010 essas receitas diminuiram para 

1,47%voltando a crescer em 2011 para 1,86%. Assim, verificou que o municipio no 

ultimo ano em analise obteve urn percentual relevante, visto que nesse ano foi 
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construido a Rodovia Estadual PB338 juntamente com uma ponte sobre o Rio 

Piranhas, uma obra no valor de mais de 10 milhoes de reais fazendo o municipio 

cobrar ISS pelo servico realizado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1.2 Indicador de Participagao da Receita de Capital dos Municipios 

Esse indicador indica a relacao entre as receitas de capital e o total das receitas. Os 

graficos 4, 5 e 6 mostram os resultados da analise referente a participacao da Recita 

de Capital, com intuito de indicar sua relacao com o total das receitas dos anos em 

estudo, o que detectara, quanto esta sendo utilizado de receitas de terceiros para o 

exercicio das funcoes publicas. 

Grafico 4 - Indicador de Participacao da Receita Capital (Municipio de 
Cajazeirinhas) 
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Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 

Os resultados mostram que houve em todos os anos analisados desse municipio, 

acrescimos no total de participacao da receita de Capital, com excecao do ano 2009, 

que houve uma queda significativa, equivalente a 5% em relacao ao primeiro ano. 

Nos demais anos, iniciando por 2008 que apontou urn percentual de 5,03%, verifica-se 

que o fluxo aumentou para 2,93% em 2010, continuando nesse ritmo nos anos de 

2011 e 2012, com resultados iguais a 8,45% e 8,73% respectivamente, ou seja, foi no 

ano 2012 que essemunicipio mais utilizou recursos de terceiros para o exercicio das 

funcoes publicas. 
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Grafico 5 - Indicador de Participacao da Receita Capital (Municipio Sao Bentinho) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Serie2 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 

O grafico 5 demonstra as informacoes do municipio de Sao Bentinho em relacao a 

participacao da receita de Capital cujo ano 2008 apresentou 7,71%, o que exibe o total 

de receitas de terceiros usados naquele ano para o exercicios das funcoes. No ano 

seguinte houve uma queda absoluta desses recursos, onde nao se identificou nenhum 

percentual. Ja em 2010, com indice igual a 8,43% houve urn aumento consideravel. 

Em seguida aconteceu urn pequeno declinio para 8,05% e no ano 2012 exorbitaria 

atingindo 22,34% que indica que o municipio nesse ano utilizou de boa parte do total 

das receitas de capital para subsidiar o exercicio das suas funcoes. 

Grafico 6 - Indicador de Participagao da Receita Capital (Municipio de 
SaoDomingos) 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 

O municipio de Sao Domingos representado pelo grafico 6, revela os percentuais 

utilizados em cada ano, no sentido de demonstrar quanto de receita de capital foi 

utilizada para realizacao dos servicos publicos. O que se observa e a existencia de 

variacao de resultados de aumentos e reducoes entre os anos. Em 2008, obteve-se 
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2,68 %, diminuindo no ano seguinte para 1,81%. Logo apos, no ano de 2010, houve o 

maior resultado com exatamente 13,72%, reduzindo para 7,39 em 2011, e voltando a 

aumentar para 12,03% no final dos anos em analise. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1.3 Indicador de Participagao do Fundo de Participagao dos Municipios 

O indicador de participacao do FPM indica a relacao entre as receitas de 

transferencias Federais e o total das receitas, mostrando o nivel de dependencia do 

Municipio em relacao ao Govemo Federal. 

Grafico 7 - indicador de Participacao do FPM (Municipio de Cajazeirinhas) 
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Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 

Nesse grafico, pode-se afirmar que dos anos de 2008 a 2010, houve um avanco no 

que diz respeito as entradas de recursos provenientes do Govemo Federal, apontando 

uma escala de crescimento consideravel. Tais percentuais variam de 60,81% em 2008 

para 63,07% em 2010. Observam-senesses resultados uma reducao para 59,54% em 

2011 e 58,43% em 2012. 

Grafico 8 - Indicador de Participagao do FPM (Municipio de Sao Bentinho) 
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Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 
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O municipio de Sao Bentinho apresenta no final da aplicacao dos calculos para o 

encontro da analise resultados, equivalente a 67,93 % em 2008, alcancando urn topo 

urn pouco maior em 2009, com 68,73%. Esses valores passaram a diminuir para 

68,42% em 2010, continuando com queda em 2011 com 67,58%. Por fim, em 2012, 

continua a decrescer para indices iguais a 60,60%. 

Nesse sentido, arelacao com a receita total, os resultados mostram que as receitas de 

participacao aumentaram do primeiro para o segundo ano, passando a declinar nos 

demais anos. 

Grafico 9 - Indicador de Participagao do FPM (Municipio de Sao Domingos) 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 

Em relacao ao municipio de Sao Domingos, visualizado no grafico 9, no que tange o 

indicador de participacao do FPM, esta relacionado com as receitas totais desse 

municipio dos anos analisados, observando-se o maior indice em 2008 (77,65%), 

reduzindo em 2009 e 2010 para 75,20% e 65,37% respectivamente.Ainda o que se 

pode perceber e que houve urn aumento em 2011 equivalentes a 70,42% e 

novamente outra reducao para 64,16%. 

No estudo, verificou que os tres graficos observou que houve uma reducao do FPM, 

isso deu pelo reflexo da crise mundial que chegou a atingir os municipios. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1.4Relagao da despesa com pessoal com as receitas correntes 
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Esse indicador fomece a relacao entre as despesas com pessoal e as receitas 

correntes, indicando a parcela das receitas correntes comprometida com despesas de 

pessoal. 

Grafico 10 - Indicador de Despesa com Pessoal (Municipio de Cajazeirinhas) 

Fonte. Dados da Pesquisa, 2013. 

O que se observa no municipio de Cajazeirinhase que no primeiro ano foi impossivel 

de identificar os dados para aplicacao da formula, tendo em vista que a informacao 

referente a Despesa com Pessoal, so estava disponivel no site do SagreszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA on line a 

partir do ano 2009. O grafico 10 mostra que, nos anos posteriores, houve reducoes do 

valor da receita corrente comprometida para custear as despesas com pessoal, pois 

em 2009 esse valor representava aproximadamente 40%, em seguida 36%, 33% em 

2011, voltando a crescer em 2012 com 39%. 
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O grafico mostra que no ano 2008, assim como no municipio de Cajazeirinhas, nao 

foram realizados calculos, tendo em vista a inexistencia de dados, devido nao ser 

informado no Sagres, informacoes precisas para se chegar a um resultado. 

Nao diferente do municipio anterior, o que se observa tambem e uma diminuicao de 

receitas correntes para custear os gastos com pessoal, onde em 2009 representou 

36%, passando para 29%, a diante para 28% em 2011, tornando a aumentar em 2012 

para 34%. 

Grafico 12 - Indicador de Despesa com Pessoal (Municipio de Sao Domingos) 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 

Quanto ao municipio de Sao Domingos, tambem nao houve informacoes que desse 

suporte para a realizacao do calculo de tal indicador no ano 2008, porem nos demais 

anos em analise, o que se observa e que houve uma diminuicao desses percentuais, 

onde de acordo com o grafico 12, no ano 2009 apontava 37%, reduzindo para 36% em 

2010, 3 1 % em 2011, mantendo com o mesmo percentual em 2012. 

Diante dos resultados obtidos nos tres graficos, observa-se que houve uma reducao 

na despesa com pessoal nos tres primeiros anos de possiveis analises e isso justifica 

talvez pelo fato que os municipios estavam atendendo as determinacoes impostas 

pelos orgaos fiscalizadores em realizar concursos publicos, tendo uns acrescimos nos 

ultimos anos nos municipios de Cajazeirinhas e Sao Bentinho por ser um ano eleitoral 

o que acontece na maioria dos Brasileiros. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1.5 Relacionamento entre as Despesas de Capital e as Receitas Totais 
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Neste relacionamento entre as despesas de capital liquida e as receitas totais indica a 

parcela das receitas utilizadas para o financiamento de investimentos. Seguem os 

graficos com os resultados dos municipios. 

Grafico 13 - Indicador de Despesa com Investimento (Municipio de Cajazeirinhas) 

Fonte. Dados da Pesquisa, 2013. 

O grafico 13 mostra que nos cinco anos analisados houve uma variacao de 

acrescimos e decrescimos, quanto aos resultados encontrados. No ano 2008 o 

municipio A utilizou apenas 8% das receitas para o financiamento de investimentos, 

diminuindo no ano seguinte para 3%. Dai entao passou a aumentar desse percentual 

para 7% em 2010 e 14% em 2011, voltando a diminuir em 2012 para 12%. 

Grafico 14 - Indicador de Despesa com lnvestimento(Municipio de SaoBentinho) 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 

O grafico expoe a realidade do municipio de Sao Bentinho em relacao ao indicador de 

investimento, que mostra o quanto da receita foi utilizado para financiamentos de 

investimentos nos anos em estudo. O que se observa e que nos anos 2008 e 2009 
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houve um acrescimo de 9% para 1 1 % . No ano seguinte houve uma reducao para 8%, 

dai entao passou apresentar os maiores percentuais totalizando 13% em 2011 e 25% 

em 2012, este ultimo sendo o maior. 

Grafico 15 - Indicador de Despesa com Investimento (Municipio de Sao Domingos) 

Fonte. Dados da Pesquisa, 2013. 

O que se percebe e que nos municipios Cajazeirinhas e Sao Bentinho, os resultados 

apontam que houve uma variacao de percentuais para mais e para menos, dentre os 

anos em analise. No ano 2008 o valor equivalente da receita orcamentaria destinado 

para financiar os investimentos era de 7%, baixando para 5% em 2009. A partir dai, 

passou a aumentar para 12% em 2010 e 14% em 2011, decrescendo ainda em 2012 

chegando a totalizar 12%. 

3.2lndicadores de desempenho ambiental 

A analise desse tipo de indicadores tambem conhecidos como "indicadores de 

desempenho verdes operacionais'Vem sendo nos ultimos anos um assunto importante 

e bastante discutido para a area dessa ciencia social aplicada, por se tratar das 

questoes relacionadas com o meio ambiente. 

Tais indicadores sao considerados por alguns autores como "quantificadores e 

simplificadores de informacoes" proporcionando para sociedade, bem como para os 

gestores, a maneira mais facil de entender melhor os problemas ambientais. Dessa 

forma, se tomou possivel nessa analise a relacao casual e de alguns itens ambientais 
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com dados da receita e despesa publica, avaliandoas tendencias das qualidades 

ambientais. 

O comportamento dos indicadores de desempenho ambiental busca verificar a 

ocorrencia de gastos municipais em Gestao Ambiental realizado por categoria 

economica de despesas alem de relacionar os investimentos em Gestao Ambiental 

com as seguintes variaveis financeiras: Receitas Totais, Despesas Totais e 

Tributarias, nos municipios Cajazeirinhas, Sao Bentinho e Sao Domingos nos 

exercicios financeiros de 2008 a 2012. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2.11ndicadores de Qualidade Ambiental dos Gastos 

Esse indicador relaciona a participacao dos gastos ambientais sobre os gastos totais e 

seu reflexo identifica o quanto o municipio gasta com o meio ambiente. 

Grafico 16 - Indicador de Qualidade Ambiental dos Gastos (Municipio de 
Cajazeirinhas) 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 

O que se observa e que o municipio de Cajazeirinhas nao gastou nada com gestao 

ambiental nos anos de 2008 e 2009. No entanto, apresentou nos demais anos 

percentuais 0,05%, 0 ,01% e 0,05 respectivamente aos anos seguintes.Tais resultados 

representam o quanto esse municipio investiu em aborizacao e manutencao de praca. 
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Grafico 17 - Indicador de Qualidade Ambiental dos Gastos (Municipio de Sao 
Bentinho) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 

O grafico mostra que o municipio de Sao Bentinho apontou apenas nos anos 2008 e 

2011 percentuais iguais a 0,12%, no que se refere ao quegastou com o meio ambiente 

no periodo em analise. Quanto ao municipio de Sao Domingos, o que se observou foi 

que em nenhum ano analisado foi identificado gastos com o meio ambiente sendo 

desnecessario a apresentacao do grafico. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2.2 Indicadores de Comprometimento Ambiental das Receitas 

Esse indicador ambiental demonstra o quanto da receita total foi gasto com o meio 

ambiente, refletindo os investimentos totais do municipio com as questoes ambientais. 

Grafico 18 - Ind. de Comprometimento Ambiental das Receitas (Municipio de 
Cajazeirinhas) 
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Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 
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O que se observa e que a partir de 2010, foi que o municipio apresentou gastos com o 

meio ambiente, havendo um aumento de 0,04 % em 2010 para 0,08% em 2011, 

voltando ao mesmo percentual inicial em 2012. 

Grafico 19 - Ind. de Comprometimento Ambiental das Receitas (Municipio de Sao 
Bentinho) 
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Fonte. Dados da Pesquisa, 2013. 

O grafico aponta que o municipio de Sao Bentinho apresenta resultados apenas em 

dois anos, sendo que em 2008 apresentou o maior percentual equivalente a 0 ,11% 

diminuindo para 0,09% em 2012. 

Quanto ao municipio Sao Domingos, nao e possivel a obtencao de nenhum resultado, 

em virtude do municipio nao apontar nenhum valor gasto com o meio ambiente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2.3 Indicadores de Comprometimento Ambiental das Receitas Tributarias 

Indica quanto da receita tributaria que foi gasto com o meio ambiente e reflete os 

investimentos dos municipios custeados com as receitas tributarias com acoes 

voltadas ao meio ambiente. 
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O que o grafico apresenta, e que o municipio nos dois primeiros anos nao utilizou 

nenhum valor de receita tributaria para custear investimentos com o meio ambiente, 

apontando em de 2011 um percentual de 4,8 %, sendo o maior indice em reacao aos 

demais anos analisados, que foram 2,59% em 2010 e 2,68% em 2012. 

Grafico 21 - Ind. de Comprometimento Ambiental das Receitas Tributarias 

(Municipio de Sao Bentinho) 
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Fonte: Dados da Pesquisa. 2013. 
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No graficodo municipio de Sao Bentinho, nos dois unicos anos em que foram 

encontradas informacoes a respeito de gastos com meio ambiente, o que se observa e 

um percentual de 6,59% em 2008 e aproximadamente 4% em 2011. 

Quanto ao municipio de Sao Domingos, nao e possivel a obtencao de nenhum 

resultado, em virtude do municipio nao apontar nenhum valor gasto com o meio 

ambiente. 
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4 CONSIDERAQOES FINAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O desenvolvimento do presente trabalho permitiu algumas conclusoes a respeito da 

importancia de se utilizar dos indicadores financeiros e ambientais especificadamente 

das receitas e despesas na gestao publica municipal. 

Em face ao problema que foi investigado, o trabalho teve como objetivo verificar o 

comportamento dos indicadores financeiros e ambientais na gestao publica municipal, 

dos municipios de Cajazeirinhas, Sao Bentinho e Sao Domingos - PB, no periodo de 

2008 a 2012, com base nas informacoes coletadas no SAGRES - on line e na 

literatura contabil. 

A analise feita sobre o indicador de participacao da receita tributaria revela que dos 

tres municipios, em estudo, o que mais arrecadou de Receitas Tributarias em relacao 

a receita total desses exercicios financeiros verificados, foi o municipio de Sao 

Domingos, que apresentou praticamente acrescimos em quase todos os anos obtendo 

o maior resultado.Em seguida aparece o municipio Sao Bentinhoque.apesar de sua 

variacao nos resultados, houve um aumento significante. Diferente dos municipios de 

Sao Bentinho e Sao Domingos que apresentaram aumentos de acordo com o 

desempenho observado nesses anos, o municipio de Cajazeirinhas, ao inves de 

aumentar, reduziu gradativamente essa receita em 2008 e 2012. 

Em relacao ao indicador de participacao da receita de capital verifica-se que o 

municipio que mais utilizou de receitas de terceiros para o exercicio das funcoes 

publicas foi o de Sao Bentinho. Em seguida o municipio Sao Domingos segue nessa 

Ja o municipio de Cajazeirinhas, que mesmo com suas diferencas a entre os periodos, 

apresenta um acrescimo em 2008 e 2012. 

Quanto ao indicador de participacao do FPM, o municipio de Sao Domingos foi o que 

apresentou maior nivel de dependencia em relacao ao Govemo Federal, apresentando 

os maiores percentuais nos anos analisados em relacao aos demais. 

Em relacao ao indicador de despesa com pessoal, o que se observou foi que no ano 

2008 nao foram identificados nenhum dado, isso porque o sistema do Sagres so 

ofereceu tal informacao a partir de 2009. Comparando os tres municipios, o que se 

verifica e que o municipio de Cajazeirinhas foi o que mais comprometeu recursos de 
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receita corrente para pagamento de gastos com pessoal em 2009, e,em seguida, vem 

o municipio de Sao Domingose Sao Bentinho. 

Quanto ao indicador de despesa com investimento, o que se observou foi que nos tres 

municipios houve uma variacao nos resultados encontrados. No entanto, o municipio 

que mais se destacou em utilizar suas receitas orcamentarias para financiamento de 

investimentos foi o municipio de Sao Bentinhoem relacao aos cinco anos 

analisados.em seguida o municipio Sao Domingos e o municipio de Cajazeirinhas. 

Quanto ao indicador de qualidade ambiental dos gastos, o municipio de Sao Bentinho 

foi o que mais gastou com o meio ambiente, se comparados com os demais em 

estudo, apresentando percentuais iguais a 0,12% nos dois unicos anos em que se 

identificaram gastos. Em seguida o municipio de Cajazeirinhas, apresentou 

desempenho nos tres ultimos anos analisados, porem com percentuais de pequena 

escala. O que chamou mais a atencao na analise desse indicador foi o verificar que, o 

municipio de Sao Domingos nao apontou nenhum gasto com o meio ambiente nos 

anos em estudo. 

Em relacao ao indicador do comprometimento ambiental das receitas foi identificado 

que o municipio que mais utilizou da sua receita total com gastos ambientais, foi o 

municipio de Sao Bentinho, e, em seguida o municipio de Cajazeirinhas. 

Verifica-se que, mesmo apresentando informacoes sobre gastos com o meio ambiente 

a maioria dos municipios, percebe-se que estes valores nao sao tao significativos, se 

comparados com as receitas e despesas totais analisadas. 

Importante destacar que nao foi apresentado resultados em todos os anos dos 

municipios em analise, principalmente de Sao Domingos que nao gastou nada com o 

meio ambiente, nao podendo determinar o percentual deste com sua receita. 

A analise feita do indicador dos gastos ambientais com as receitas tributarias mostra 

que o municipio de Sao Bentinho foi o que mais custeou acoes voltadas com o meio 

ambiente com receitas tributarias, apresentando uma media de 5,85% referentes aos 

dois anos em que se identificaram dados do sagres. 
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Portanto, a utilizacoes desses indicadores encontrados demonstram que o uso dessas 

tecnicas pode monitorar o acompanhamento da gestao publica, podendo contribuir 

para o gerenciamento das arrecadacoes, bem como para os gastos publicos. 

Conclui-se que o uso dos indicadores financeiros e ambientais, analisando o 

desempenho das receitas e despesas, pode contribuir para o processo de decisao do 

gestor, no intuito de que possa exercer suas funcoes com maior eficiencia e eficacia. 

Assim, este estudo pode servir de parametro de comparacao para futuras pesquisas, 

podendo contribuir satisfatoriamente em estudos envolvendo outros municipios. 
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