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R E S U M O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O orcamento publico hoje se faz presente pela necessidade dos governantes administrarem 

com eficiencia e eficacia os recursos advindos das esferas: federal, estadual e municipal 

com o proposito de alcancar o bem estar da populacao. Esse instrumento que serve para 

consolidar os interesses sociais teve derivado de sua essencia o Orcamento Participativo, 

existente em algumas cidades do Brasil e especificamente na cidade de Cajazeiras - PB 

onde se procurou evidenciar de que forma esse processo vem se desenvolvendo no 

municipio entre os anos de 2009 e 2010. Para a consecucao deste proposito, o proceder 

metodologico utilizado na investigacao quanta aos objetivos foi descritiva, quanto aos 

procedimentos foi uma pesquisa do tipo bibliografica e documental. Como ferramenta de 

pesquisa utilizou-se um questionario, o qual foi submetido aos agentes participantes do 

orcamento participativo e ainda pessoas ligadas a administracao pubiica local. Para validar o 

procedimento foi feita uma analise descritiva de acordo coma escalazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Likert e posteriormente 

foram elaboradas tabelas, com o auxilio do SPSS - Statistical Package for the Social 

Sciences, versao 8.0. De acordo com os resultados obtidos pode-se verificar que o 

orcamento participativo no municipio de Cajazeiras/PB, trata-se de um instrumento bastante 

promissor, isto e, se nao for interrompido na troca de administracoes, para gerenciar as 

demandas da populacao, visto que o executivo local vem se comportando de forma 

condizente com o que preceitua a essencia do orcamento participativo. No entanto, foi 

verificado que ha a necessidade da populacao torna-se mais ativa a respeito desse 

processo no sentido de aumentar o numero de participantes com a finalidade de caracterizar 

um projeto de maior eficiencia diante dos interesses publicos locais. 

Palavras - chave: orcamento publico, orcamento participativo, interesses publicos. 



A B S T R A C T zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

The public budget today becomes gift for the necessity of the governing to manage with 

efficiency and effectiveness the happened resources of the spheres: federal, state and 

municipal with the intention to reach the welfare of the population. This instrument that 

serves to consolidate the social interests had derived from its essence the Participativo 

Budget, existing in some cities of Brazil and specifically in the city of Cajazeiras - PB where if 

it looked for to evidence of that it forms this process comes if developing in the city it enters 

the years of 2009 and 2010. For the achievement of this intention, used metodologico 

proceeding in the inquiry how much to the objectives she was descriptive, how much to the 

procedures it was a research of documentary the bibliographical type and. As research tool a 

questionnaire was used, which was submitted to the participant agents of the participativo 

budget and still on people the local public administration. To validate the procedure a 

descriptive analysis was made in agreement eats Likert scale and later tables had been 

elaborated, with the aid of the SPSS - Statistical Package will be the Social Sciences, 

version 8.0. In accordance with the gotten results the participativo budget in the city of 

Cajazeiras/PB can be verified that, is about a sufficiently promising instrument, that is, if it will 

not be interrupted in the exchange of administrations, to manage the demands of the 

population, since the local executive comes if holding of form condizente with what preceitua 

the essence of the participativo budget. However, it was verified that it has the necessity of 

the population becomes more active regarding this process in the direction to increase the 

number of participants with the purpose of ahead becomes a project of bigger efficiency of 

the local public interests. 

Words - key: public budget, participativo budget, public interests. 
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1 I N T R O D U C A O 

Uma das maiores demonstragoes de participagao popular no contexto politico do Brasil se 

apresenta no processo eleitoral, onde os candidatos aos cargos eletivos serao escolhidos 

pelos cidadaos comuns como os seus representantes tanto na esfera legislativa como 

executiva em termos de poderes. No entanto, essa manifestagao sinonimo de democracia, 

nem sempre foi o que ocorreu pelo pais, trata-se de uma acao que se desenhou ao longo do 

seu processo historico. 

O processo de interesse na participacao da formagao politica no Brasil vem sendo 

fortalecido pela busca do exercicio da cidadania, no decorrer desse procedimento 

(MALATO, 2006, p. 20), contextualiza como: 

(...) um processo de luta, forjado nos marcos da ditadura militar, momento 
em que a sociedade brasileira passou a contestar o autoritarismo de estado 
atraves de mobilizagoes sociais. O apice das lutas encontra-se inscrito na 
Constituicao Federal de 1988, o que possibilitou a legitimaeao de conquistas 
de algumas iiberdades democraticas que haviam sido cercadas durante 25 
anos. 

A participacao popular no campo politico comecou a surgir apos o sentimento de indignacao 

em relacao as opressoes sofridas pelo povo, atraves do governo militar que administrava o 

Brasil entre as decadas de 60 e 80, no entanto, esse regime foi quebrado com a 

consolidacao da CF 1988, que se tornou um marco para o processo de democratizagao do 

pais. 

Ainda segundo (MALATO, 2006, p. 23-24): 

Somente a partir da decada de 80 e que a populacao conquista o direito de 
escolher seus representantes, mais exatamente, com as eleicoes para 
governos de estados em 1982 (...) apos as eleicoes de 1982 e a posse dos 
governadores nos estados, cresceu o anseio e as aspiracoes do povo 
brasileiro por um Brasil mais democratico, o que culminou na campanha por 
eleicoes diretas, sob o mote de "diretas ja", lancada em finais de 1983. 

O movimento das "Diretas Ja", ocorrido entre o periodo de 1983 - 1984, conforme 

(MALATO, 2006, p. 24) foi caracterizado por estabelecer que o Presidente do Brasil fosse 

escolhido atraves de eleicoes diretas exercida pelos cidadaos, processo semelhante ao 

ocorrido anteriormente nos estados do Brasil. 

Proximo a esse periodo, e atrelado a elaboracao da CF 88 Silva (2004, p. 32) relata que 

comeca a surgir um movimento no Brasil denominado de Orcamento Participativo, 
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qualificado como uma politica pubiica relacionada a maneira de elaboracao de um 

orgamento governamental e de controle direto da populacao. 

De acordo com Pires (2001, p. 20) o Orgamento Participativo enseja a participagao de uma 

determinada sociedade no processo de preparagao, fixagao e acompanhamento da 

execugao do orgamento municipal, desde ja traz em sua essencia natural que e de suma 

importancia para controle e fiscalizagao dos atos praticados pelos agentes publicos, 

concernentes a alocagao de recursos publicos e do acompanhamento dos gastos. 

A participagao popular concretiza-se com o entendimento da linguagem que o Orgamento 

Publico, antes sem a participagao da comunidade, nao transmitia sobre o proceder nos 

investimentos dos recursos publicos. 

O presente estudo tratou de enquadrar o Orgamento Participativo como uma efetiva 

ferramenta, de criagao politica, para da suporte aos cidadaos em suas necessidades diarias 

que venha a ser suprida com a propagagao de politicas publicas, isso com as devidas 

escolhas da propria populagao que e o intuito desse programa. 

Diante desse contexto o estudo abordou o conceito singular de orgamento propriamente 

dito, posteriormente contextualizando o orgamento publico, bem como a evolugao historica 

de ambos. O orgamento publico tambem foi caracterizado destacando-se seus aspectos, 

principios que o norteiam e suas fungoes. Feito isso adentra-se em um breve relato sobre o 

processo de planejamento publico no Brasil, e por conseguinte foi dirigida a apreciagao do 

objeto de estudo, o Orgamento Participativo, relatando-se as consideragoes iniciais sobre o 

mesmo, seu surgimento e porf im assimilar seus objetivo e fungoes diante da sociedade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1 T e m a e problematic^ 

O Brasil como um pais democratico em termos politicos tern como objetivo minimo atender 

as mais necessidades basicas da populagao, todavia que etimologicamente falando, o termo 

democracia esta associado ao poder de decisao que o povo tern em suas maos, atraves do 

sufragio universal. Entretanto, o pais tern a infeliz fama de seus representantes politicos 

usarem a coisa pubiica para uso e interesses particulares. 

No Brasil, teoricamente, a oposigao de um determinado governo serve como uma especie 

de fiscalizagao para quern esta no dominio da situagao. Mas para que a democracia nao 
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tenha sua imagem corrompida, se faz necessaries nao so a fiscalizagao da oposicao. Ja que 

e a maioria da populagao que elege seus representantes, cabe a ela propria intervir e 

inspecionar se os atos praticados por seus representantes estao em conformidade com o 

interesse da coletividade. E papel da administragao pubiica evidenciar nao so esses 

interesses, mas tambem as necessidade da sociedade de como ira atender a esses 

quesitos, para tanto e atraves de um elemento bastante util quando se trata desse assunto, 

e o orgamento publico, que pode ser visto como uma representagao notoria da economia 

pubiica. 

No entanto, uma forma de intervengao e controle, com a participagao popular para 

preservagao de seus interesses, pode ser atendido com o uso da ferramenta que sera tema 

desse estudo, o Orgamento Participativo, que permite aos individuos de uma determinada 

sociedade participarem diretamente nas escolhas e observancia das poiiticas publicas que 

serao praticadas. 

A partir do ingresso da participagao popular no orgamento publico governamental foi feita 

uma adaptagao ao seu conceito classico, incluindo a essa pega contabil as agoes partindo 

diretamente das necessidades de uma determinada sociedade e tendo como objetivo a 

efetividade das poiiticas destinadas a essa. 

Desse ponto de vista podemos questional sera que a administragao pubiica municipal 

realmente pratica as agoes condizentes com o que primazia o orgamento participativo, isto 

e, enseja a democratizagao ante a aplicagao das agoes promovidas pelo municipio? 

Para nos ajudar nessa questao, elaboramos a seguir os objetivos que serao tratados como 

apoio para o desenvolvimento do estudo. 
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1.2 O B J E T I V O S 

1.2.1 Objetivo geral 

Verificar se o Orgamento Participativo, realmente teve seus preceitos atendidos de acordo 

com as manifestacoes realizadas peios participantes desse processo no municipio de 

Cajazeiras - PB, entre o periodo de 2009 a 2010. 

1.2.2 Objetivos espec i f i cos 

• Reconhecer o arcabouco organizacionai do orgamento participativo relativo a 

Prefeitura de Cajazeiras - PB; 

• Avaliar o processo metodologico utilizado na elaboragao do orgamento participativo; 

• Verificar se o orgamento participativo influenciou trazendo ou assegurando 

benfeitorias para determinadas comunidades do municipio de Cajazeiras - PB; 

• Evidenciar se o poder executivo local esta condizente com o que propoe a essencia 

do orgamento participativo; 

• Mostrar o nivel de conhecimento por parte da populagao local sobre o que o 

orgamento participativo busca promover. 

1.3 JUSTIFICATIVA 

De acordo com o Projeto de Lei da Assembleia Legislativa do Estado do Parana, o 

Orgamento Participativo e mais um dos metodos para o controle social de insergao, 

participagao e de instrugao cidada. O Orgamento Participativo tern se mostrado uma forma 

bastante conhecida entre os gestores municipais em diversas regioes do pais de 

participagao dos cidadaos na administragao pubiica. Ele ainda aparece como uma proposta 
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consistente de reorganizacao da sociedade e do Estado por meio da participagao dos 

cidadaos. E com o Orgamento Participativo que o Governo assume seu papei de gestor das 

poiiticas publicas no intuito de promover o bem - estar social com a participagao da 

sociedade. 

O Orgamento Participativo respalda-se na CF de 88, a participagao da coletividade na 

elaboragao do orgamento deve surgir com a finalidade de contemplar o processo de 

solidificagao da estrutura democratica do pais, como um artificio politico de constituigao da 

cidadania que enfatiza a democratizagao das decisoes sobre os investimentos publicos. 

De acordo com Gomes (2004, p. 27) o Orgamento Participativo e uma referenda em termos 

de participagao popular, pois tern a capacidade de trazer o cidadao para a esfera de deeisao 

politica, deliberagao sobre projetos para uma cidade, ou seja, utilizagao de recursos publicos 

que terao representatividade em sua vida. 

Portanto, o processo deve ter como finalidade a reuniao de empenho, tanto da populagao, 

como do Poder Executive como um estabelecimento de leis, permitindo criar, viabilizar e 

materializar as agoes que norteiem as mudangas sociais, atraves da priorizagao e alocagao 

adequada de recursos. 

Deve - se destacar ainda que o Orgamento Participativo tern como fungao atrair a 

populagao para a esfera politica da administragao pubiica, o estudo tratara de verificar tal 

fato, que sera de importancia para a populagao local e o que podera levar ao fortalecimento 

do programa com uma participagao ativa de todas as comunidades da cidade, ja que suas 

atengoes estariam sendo acolhidas pelo gestao municipal. 

Ja que o Orgamento Participativo, no Estado da Paraiba que conta atualmente com 223 

municipios, somente se faz presente em pouquissimos desses, a exemplo de Joao Pessoa, 

Campina Grande, Caapora, Dona Ines, Patos, Picui e Pombal, o estudo foi desenvolvido 

com o intuito de criar uma explanagao de forma geral sobre o tema em questao, em 

especifico na cidade de Cajazeiras, pois a cerca do mesmo pode-se esperar certo nivel de 

desconhecimento por parte da propria populagao local que seria a mais beneficiada com 

todo esse processo. 
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1.4 P R O C E D I M E N T O S M E T O D O L O G I C O S 

1.4.1 Classificacao da pesquisa quanto aos procedimentos 

Para alcancar os objetivos propostos nesta pesquisa, foi necessario um processo de 

pesquisa bibliografica e documental, acerca da primeira (SILVA, 2006, p. 54) salienta: 

e um tipo de pesquisa realizada pela maioria dos pesquisadores mesmo em 
seu preambulo. Essa pesquisa explica e discute um tema ou problema com 
base em referencias teoricas ja publicadas em livros, revistas, periodicos, 
artigos cientfficos, etc. Podem ocorrer pesquisas exclusivamente com base 
em fontes bibliograficas. 

Foi verificado o conteudo de artigos, revistas, trabalhos de conclusao de curso e livros 

voltados principalmente para a area da administragao pubiica e orgamento publico, 

identificando e conceituando o instrumento orgamento participativo e outros topicos 

intrinsecos a pesquisa. 

O estudo tambem foi de forma documental que como explana (SILVA f 2006, p. 55) "A 

investigagao documental e realizada em documentos conservados no interior de orgaos 

publicos e privados, tais como: registros, anais, regulamentos (...)", houve o deslocamento 

ate a sede da Procuradoria do municipio, la esta instalada a Secretaria Municipal de 

Transparencia e Orgamento Democratico, repartigao responsavel pelo processo do 

Orgamento Participativo, se buscou nesse local todos os documentos relativos ao programa, 

tais como: regimento interno, atas de reunioes e outros. 

De acordo com (SA-SILVA, ALMEIDA & GUINDANI 2009, p. 2) "O uso de documentos em 

pesquisa deve ser apreciado e valorizado. A riqueza de informagoes que deles podemos 

extrair e resgatar justifica o seu uso em varias areas das Ciencias Humanas e Sociais (...)" 

aqui ha o proposito de indicar os aspectos estruturais acerca do orgamento participativo no 

municipio, bem como o respaldo legal para sua implantagao. 

O estudo tambem atinge status da pesquisa descritiva como comenta (SILVA & MENEZES 

2001, p. 21) "visa descrever as caracteristicas de determinada populagao ou fenomeno ou o 

estabelecimento de relagoes entre variaveis. Envolve o uso de tecnicas padronizadas de 

coleta de dados: questionario e observagao sistematica. Assume, em geral, a forma de 
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Levantamento", tratara de realizar uma caracterizagao e arrolamento do Orgamento 

Participativo na cidade de Cajazeiras/PB. 

O metodo indutivo merece destaque na pesquisa, pois segundo (LOPES, 2006, p. 172) "o 

metodo indutivo e aquele em que se utiliza indugao, processo mental em que, partindo-se de 

dados particulares, devidamente constatados, pode se inferir em uma verdade geral ou 

universal nao contida nas partes examinadas". O designio da utilizagao desse metodo no 

estudo e alcangar o fato de que o contexto do Orgamento Participativo traduz na realidade, 

verificando opinioes sobre os participantes desse processo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4.2 Universo da pesquisa 

O universo da pesquisa constou de aproximadamente 50 (cinquenta) pessoas envoividas 

diretamente com o orgamento participativo, sendo coletada uma amostra de 38 (trinta e 

oito), a amostragem em geral foi realizada de forma nao - probabilistica. 

A pesquisa foi realizada tanto na sede da prefeitura municipal de Cajazeiras/PB para 

consultar a secretaria de Administragao do Municipio, bem como os demais secretarios 

possiveis, que ao todo totalizaram 06 (seis), como tambem na Procuradoria Geral do 

municipio, localizada em um predio a parte da casa do Executivo municipal, buscando 

estabelecer contanto com o respectivo secretario e os coordenadores do programa que 

representaram apenas 02 (dois), tambem foi necessario o deslocamento ate alguns bairros 

da cidade com o proposito de aplicar o questionario a cerca do Orgamento Participativo, 

para os conselheiros (que somaram 22) e os delegados (num total de 08) das respectivas 

regioes. 

1.4.3 Procedimento de coleta de dados 

A obtengao de informagoes sobre o processo implantagao e de desenvolvimento do 

programa foi atraves de um questionario que (GIL, 2008, p. 121) defende como "tecnica de 

investigagao composta por um conjunto de questoes que sao submetidas a pessoas com o 

proposito de obter informagoes (...) consiste basicamente em traduzir objetivos da pesquisa 

em questoes especificas.", utilizou-se tambem da experiencia adquirida com a leitura do 

tema em questao, o questionario foi aplicado aos conselheiros e delegados do orgamento 
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participativo, eieitos atraves das reunioes realizadas nas comunidades locais, para 

representarem as mesmas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4.3 Tratamento dos dados 

As perguntas do questionario serao baseadas na escala Likert, que para (RICHARDSON, 

2008, p. 271) "Cada item se classifica ao longo de um continuo de cinco pontos que varia 

entre "muito de acordo" a "muito desacordo"". Para enfatizar (GIL, 2008, p. 144) relata que 

dentre alguns passos a serem seguidos na estruturacao da escala Likert, em especial na 

interpretacao "analisam - se as respostas para verificar quais os itens que discriminam mais 

claramente entre os que obtem resultados elevados e os que obtem resultados baixos na 

escala total". Para finalizar (RICHARDSON, 2008, p. 271) afirma que cada item e 

relacionado com o escore total, que indica o grau no qual o item mede a mesma atitude que 

se supoe que estao medindo os outros itens. Para a formacao da escala unem-se apenas 

aqueles itens que mostraram uma maior relagao com o escore total, dando maior 

confiabilidade aos resultados. 

Foram destacados no questionario quesitos como: processo metodologico aplicado no 

Orgamento Participativo, verificar se o programa trouxe beneficios, que sua fungao ele 

representa diante dos administradores publicos e quais expectativas sobre esse processo 

de interesse populacional. 

Para interpretagao dos dados se fez uso do aplicativo SPSS -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Statistical Package for the 

Social Sciences, versao 8.0 que gerou as tabelas utilizadas para a analise dos dados, 

nessas tabelas constam os seguintes indices gerados automaticamente pelo programa 

como frequency, percent, valid percent e cumulative percent que respectivamente 

traduzindo seria frequencia, percentual, percentual valido e percentual acumulado. 
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2 F U N D A M E N T A C A O T E O R I C A 

2.1 O R C A M E N T O 

2.1.1 Definicao de orgamento 

A palavra orcamento previamente entende-se por uma especie de roteiro, feito atraves de 

calculos, em que se estabeiece de forma organizada e planejada, objetivos e metas a serem 

alcangados, financeiramente ou nao. O orgamento esta associado a obtengao de um 

controle para evitar o desgaste ou a falta de elementos a uma determinada sociedade ou 

individuo. 

O orgamento tambem pode ser traduzido como um planejamento como menciona (ACKOFF, 

1974,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud SANTOS, 2004, p. 23) "Planejamento e algo que fazemos antes de agir, isto e, 

tomada antecipada de decisao. E um processo de decidir o que fazer, e como fazer, antes 

que se requeira uma agao". Pode-se observar que orgamento trata-se de um levantamento 

para a realizagao de algo futuro tornando-se uma ferramenta de cautela para primar o 

objetivo a ser atingido. 

O termo futuro no contexto de orgamento esta ligado a possivel captagao de recursos que 

serao despendidos durante um determinado ciclo de periodo de forma mais prudente 

possivel, ou seja, atendo-se a gastos limitados ao maximo. 

2.1.2 Surgimento do orgamento 

Como podemos observar o ato de realizar orgamento e uma forma de planejar e se preparar 

financeiramente ou nao, na busca de alocagao de recursos para eventuais necessidades 

que venham a ocorrer em um determinado periodo de tempo. Traduz-se em ter uma nogao 

quantitativa o mais proximo possivel desses eventos a que estaremos sujeitos. 

Conforme Lunkes (2007, p. 26), a necessidade de orgar e tao antiga quanto a origem da 

racionalizagao da humanidade, onde os homens das cavernas precisavam prever a 
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necessidade de comida para os longos invernos; com isso desenvolveram praticas antigas 

de orcamento. 

Como caracteristica inerente do homem e viver em sociedade, desde o principio o 

orgamento comegou a ser utiiizado para o bem individual e comum. E com a evolucao da 

sociedade ele passou cada vez mais a ser aperfeigoado e adaptado, processo que continua 

ate os dias atuais. 

Segundo Lunkes (2007, p. 27) o orgamento pode ser utiiizado por qualquer individuo de 

diversa dimensao, desde o mais simples estudante que trabalha para manter as despesas 

com sua faculdade, passando por empresas multinacionais utilizando-o para manter uma 

boa operacionalizagao, indo ate o Governo de um pais para estabelecer metas e objetivos 

socioeconomicos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 O R C A M E N T O P U B L I C O 

2.2.1 Concei to de orcamento publico 

Ainda se discute muito sobre uma definigao que seja amplamente de consenso dos autores 

que se dedicam ao estudo do orgamento publico, porem como comenta (ANGELICO, 2006, 

p. 18), existem tres teorias: o economista alemaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Hoennel, defende que o orgamento e uma 

lei. O trances Leon Duguit concorda em parte, cita orgamento as vezes como lei, um simples 

ato contabil ou ato administrative E por ultimo a teoria defendida por Gaston Jeze, ter 

forma, mas o seu conteudo nao e de uma lei. O ordenamento juridico brasileiro trata o 

orgamento publico como Lei. 

Entretanto um dos conceitos que se adequam a definigao de orgamento publico pode ser 

descrito abaixo: 

Ferramenta legal de planejamento do Estado onde sao apresentadas as 
receitas previstas e as despesas fixadas que serao realizadas pelo ente, em 
um determinado periodo, objetivando a execucao de programas de governo 
(manutencao e investimento), bem como as transferencias legais e 
voluntarias, os pagamentos de dividas e outros encargos decorrentes da 
atividade estatal. (BEZZERA FILHO, 2008, p.5.) 
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Ainda pode ser contemplado tendo o seguinte significado: 

Orcamento publico - previsao dos fatos patrimoniais de uma entidade 
pubiica. Previsao de despesas e receitas de uma entidade pubiica. Previsao 
do exercicio de uma entidade de fins publicos. (SA & SA, 1995, p. 337zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud, 
GOMES, 2004, p. 17) 

Como pode-se observar de antemao, o orgamento publico possui fielmente a caracteristica 

do orgamento propriamente dito, trata-se de uma estimativa acima de tudo, uma previsao, 

provavelmente baseada em elementos e eventos historicos, o mesmo pode vir a ser 

alterado com o decorrer do periodo em execugao, para tentar amenizar ao maximo as 

distorgoes causadas porfenomenos que venham a afetar o seu roteiro original. 

Acerca do Estado, orgamento vem a ser um projeto de atividades discriminando onde e 

como serao captados e aplicados os recursos obtidos atraves da intervengao dos agentes 

economicos do Poder Publico. 

A agao planejada do Estado quer na manutencao de suas atividades, quer 
na execugao de seus projetos, materializa-se atraves do orgamento publico, 
que e o instrumento de que o Poder Publico (em qualquer de suas esferas) 
para expressar em determinado periodo seu programa de atuagao, 
discriminando a origem e o montante de recursos a serem obtidos, bem 
como a natureza e o montante dos dispendios a serem efetuados. 
(PISCITELLI &zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA TIMBO, 2010, p. 29) 

Orgamento publico engloba recursos de aspecto financeiro e economico pertencentes a uma 

determinada sociedade, nele deve haver a preocupagao de organiza-los de melhor maneira 

possivel com o intuito de da suporte aos cidadaos que a compoe. 

E no orgamento que o Poder Publico demonstra todas as suas atividades concernentes a 

um determinado periodo, atividades essas baseadas em pianos e programas de governo, 

como por exemplo, a inclusao social para desenvolver uma determinada regiao. 

Examinando sob o angulo financeiro temos a seguinte afirmagao: 

Orgamento e um programa de custeios, investimentos, inversoes, 
transferencias e receitas, proposto pelo poder Executivo para um periodo 
financeiro, e aprovado pelo Poder Legislative Orgamento publico e um 
planejamento de aplicagao dos recursos esperados, em programas de 
custeios, investimentos, inversSes e transferencias durante um periodo 
financeiro. (ANGELICO, 2006 p. 19). 
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Podemos entao traduzir que orgamento, na esfera do Estado, esta condicionado ao 

planejamento de um programa de pianos e metas, e posterior arrecadagao de recursos para 

enfim realizar a alocacao dos mesmos, com a finalidade de cumprir o papel do governo, 

administrar os interesses publicos. 

A elaboracao do orgamento cabe ao poder executivo discriminando os projetos e atividades 

que serao desenvolvidas para atender as necessidades da populagao. A analise do 

orgamento cabe ao poder legislativo que verifica o seu conteudo para se ter a certeza que 

sua abrangencia sera aplicada o maximo a sociedade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.2 Breve historico de Orcamento Publ ico 

O elemento de orgamento e bastante antigo, quando utiliza-se o termo publico a primeira 

vista associa-se uma generalidade a todos os individuos que compoe um Estado, como 

sendo de uso comum, que e conhecido e esta aberto a quaisquer pessoas, no entanto o que 

se observa no processo historico do orgamento publico a primeira vista e que: 

O orgamento derivou da vontade do governante sem necessidade do 
consentimento do contribuinte para a cobranga de tributos. Sempre que o 
Rei (prfncipe, monarca, farao) necessitava de recursos, que nao podiam ser 
atendidos por seus proprios vencimentos, forgava os suditos a contribuigao 
compulsoria. Isso ate 1215, quando na Inglaterra, os baroes se rebelaram 
contra o monarca e exigiram o conhecimento previo dos tributos que 
deveriam pagar. (CRETELLA JONIOR, 1992zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud PEREIRA, 1999, p. 136). 

Observa-se neste ponto que o processo de aperfeigoamento do orgamento publico teve um 

caminhar meio que devagar, pois e notado que este que vem se estendendo desde os 

tempos de farads ou regimes de monarcas ate o seculo XII, obteve apenas o seu 

conhecimento previo disposto a populagao, a sua aplicagao era obrigatoria, imposta a 

populagao independentemente de sua aceitagao ou nao. 

De acordo como ilustra Lunkes (2007, p. 26), so entao em meados de 1689 foi firmado pela 

Constituigao Inglesa que o rei so poderia cobrar impostos e gastar recursos somente com a 

autorizagao do Parlamento, foi marcado entao o desenvolvimento do orgamento 

contemporaneo, onde foi na Franga no governo de Napoleao que ocorreram as principals 

mudangas, para obter-se maior controle sobre os gastos, sobretudo do seu exercito. Ainda 

na Franga por volta de 1860, continuou o planejamento do controle dos gastos que obtinha 
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procedimentos usados ate hoje, como prestacao de contas e sistemas de auditorias, o 

orgamento passou a ser instrumento de politica de governo. 

Em consonancia com este pensamento (PEREIRA, 1999, p. 136) comenta que: 

No conjunto das mudangas provocadas pela Revolugao francesa, foi 
acatado o principio do voto no tocante a receita, visto que as despesas 
ainda eram globalizadas. Posteriormente, no infcio do seculo XIX, passou a 
ser adotado na Franga o principio da votagao e discriminagao das despesas 
publicas. 

Deste ponto em diante o orgamento passa a ganhar a caracteristica de algo 

verdadeiramente publico, deixando de ser uma deliberagao de um unico individuo desde que 

e introduzida a palavra "voto" em seu contexto, passando a ser uma manifestagao baseada 

em principios. 

Ainda segundo Lunkes (2007, p.26), no infcio do seculo XX nos Estados Unidos um estudo 

sobre o planejamento na administragao financeira fez surgir a expressao "movimento do 

orgamento publico". O orgamento publico contemplava todas as atividades do governo para 

um periodo fiscal definido. Em 1921, o congresso americano aprovou a obrigatoriedade do 

orgamento publico, onde ficasse estabelecido para o Presidente uma proposta de orgamento 

que cobrisse todas as receitas e despesas federals durante o proximo ano fiscal. A cidade 

de New York foi a primeira ter a implantagao do orgamento publico determinado por lei. 

Em se tratando do Brasil o processo historico do orgamento pode ser considerado tardio 

visto que somente apos aproximadamente quatro seculos de descobrimento o pais teve a 

atengao voltada para este. 

No que se refere ao Brasil, somente com a transferencia do rei de Portugal, 
D. Joao VI, para o pais, na primeira decada do seculo XIX, foi que as 
questoes orgamentarias passaram a ser observadas de forma mais 
consistente, por meio da introdugao do controle e fiscalizagao do orgamento 
(com a escrituragao contabil das receitas e despesas). A partir desse marco, 
e especialmente da Constituigao de 1824 ate a atualidade, o processo 
orgamentario foi-se consolidando e aperfeigoando ao longo do tempo 
(PEREIRA, 1999, p. 136- 137) 

Como manifestagao ao historico do orgamento, observou que seu desenvolvimento esteve 

condicionado a importancia que os entes governamentais o fez merecer. Foi notado que sua 

utilizagao ajudaria, juntamente com o avango das tecnicas de contabilidade e administragao, 
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no andamento e evolugao da sociedade, e que passou a ser imperativo para a 

administragao pubiica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 . 2 . 3 A s p e c t o s do orgamento publico 

Uma das caracteristicas mais mencionadas acerca do orgamento seria a preocupagao com 

a captagao e dispendio dos recursos publicos que provavelmente serao obtidos atraves de 

seu planejamento. Segundo menciona Pascoal (2007) o orgamento possui tres aspectos: 

• Politico - O poder legislativo formado pelo sufragio universal, 
representantes dos cidadaos, autoriza o dispendio publico, com aprovacao 
de lei orgamentaria que acolha as necessidades da coletividade. 
• Economico - A intervengao estatal no controle atraves da elevagao 
ou arrefecimento dos gastos publicos. 
• Tecnico - Existe uma obrigagao de respeito com a metodologia 
orgamentaria, especialmente em relagao a classificagao clara, ordenada e 
coerente da receita e despesa. 

Podemos verificar que o orgamento possui um padrao tecnico a ser seguido, e regido em 

buscar atender as prioridades da populagao, regulado pela ag io do Estado e categorizado 

por absorver o maior proveito possivel os seus recursos disponiveis. 

2 . 3 P R 1 N C I P 1 0 S O R C A M E N T A R I O S 

2.3 .1 Principio da Programagao 

Tal principio orgamentario estabelece em programar o orgamento, consistindo em dividir o 

orgamento em programas individuals a serem executados, como salienta (Angelico, 2006, p. 

23) "Consolida um grupo de programas que o governo se propoe a realizar durante um 

periodo (...) e um programa de trabalho definindo objetivos a serem alcangados, seus custos 

e as fontes de recursos". Isso facilita na sua elaboragao e divisao de atividades que 

atenderao a necessidades e pontos especificos demandados por uma determinada parcela 

da sociedade, como por exemplo, saude, educagao e seguranga. 



27 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3.2 Principio da unidade 

Dentre as varias esferas da administragao todas devem possuir seu proprio orgamento, 

como comenta KOHAMA (2008) os orgamentos de todos os orgaos autonomos que 

constituem o setor publico devem-se fundamentar em uma unica pega politica orgamentaria 

estruturada uniformemente e que se ajuste a um metodo unico. 

O principio trata-se entao da padronizagao uniforme da metodologia empregada para 

desenvolver o piano orgamentario de todas as entidades pertencentes a um mesmo poder. 

Deve existir apenas um orgamento para um dado exercicio financeiro. Com o proposito de 

ratificar a abertura de orgamentos analogos. 

Na medida que cada orgamento e ajustado em seu conteudo, metodologia e alteragoes, isso 

ira favorecer para nao ambiguidade de fungoes governamentais e/ou a superposigao de 

entidades na consumagao de atividades correspondentes. 

2.3.3 Principio da universal idade 

A universalidade esta ligada a generalizar um determinado fenomeno que se aplica a todos 

os individuos de uma regiao, por exemplo, tudo que esta inserido nessa area, sem 

excegoes, o principio da universalidade diz que no orgamento deve confer todas as receitas 

e despesas do governo. 

(...) Possibilita ao controle parlamentar saber, com antecedencia, qual o 
objeto de gasto do governo e a fonte dos recursos que irao financia-lo e em 
consequencia autorizar o dispendio; inibir que o poder Executivo realize 
qualquer movimentagao de receitas ou realizagao de despesas sem 
autorizagao legislativa; saber o montante total do dispendio planejado para 
implementagao das agoes do governo, a fim de evitar que a tributagao seja 
maior do que a adequada ao financiamento destas. (AMORIM, 2008, p. 
114). 

O principio da universalidade abrange todos os ganhos e gastos elaborados e planejados a 

serem executados em um determinado periodo pelo Poder Executivo, porem a autorizagao 

das mesmas esta subordinada ao Poder Legislative 
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2.3.4 Principio da anual idade 

O principio da anualidade esta caracterizado por estipular o periodo de duracao e aplicagao 

do orgamento previamente elaborado, a palavra anualidade faz referenda ao intervalo de 12 

(doze) meses ou 01 (um) ano. 

Esta relacionado com a necessidade de um novo orgamento a cada periodo 
de 12 (doze) meses. No Brasil por uma determinagao legal (artigo 34 da Lei 
n° 4.320/64), este periodo coincide com o ano civil, ou seja, vai de 01 de 
Janeiro a 31 de dezembro. Mas nada obsta que essa lei seja alterada, 
assinalada um outro periodo de 12 (doze) meses. (PASCOAL, 2007, p. 24 e 
25). 

A conveniencia de padronizar esse periodo pode estar relacionada com a condigao de 

quanto mais distante for o intervalo de tempo dentro de um orgamento, maior sera a 

probabilidade de erros, ja que o mesmo e baseado em suposigoes futuras. 

2.3.5 Principio da exciusiv idade 

O orgamento como instrumento financeiro e de poiiticas do governo, que preconiza o uso 

das divisas publicas, deve discriminar em seu conteudo sobre a previsao da receita e a 

fixagao da despesa, nao incluido-se dispositivos estranhos a essa natureza, como explana: 

(...) o orgamento nao podera criar cargos publicos, criar tributos, aumentar 
aliquotas de impostos ou fixar a remuneragao de servidores. Todos esses 
fatos deverao ser objeto de leis especificas. Em tempos idos, especialmente 
na Primeira Republica, o orgamento no Brasil nao respeitava o principio da 
exciusividade, o que levou Rui Barbosa a classifica-los como verdadeiros 
"orgamentos rabilongos." (PASCOAL, 2007, p. 25 e 26). 

Toda a materia estranha em relagao a captagao, planejamento em desenvolver programas 

publicos e o dispendio em relagao aos mesmos, sao condenados pelo principio da 

exciusividade. 
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2.3.6 Principio da c lareza 

A sociedade e composta por cidadaos com interesses e personalidade diferentes, o 

orgamento publico possui a magnitude de atingir toda a esfera social sem distincao entre os 

individuos. Porem alguns individuos que estao sujeitos aos beneficios do orgamento podem 

encontrar dificuldades em compreender as informagoes que estao implicitas em seu 

contexto. 

Por este principio, dever-se-ia priorizar o interesse dos usuarios das 
informagoes, sobretudo porque esta se tratando de finangas publicas. Neste 
sentido, a intitulagao das contas deveria ser autoexplicativa, o sistema 
contabil, primar pela simplicidade, sem prejuizo dos desdobramentos 
necessarios, os demonstratives deveriam permitir um razoavel 
entendimento para a media das pessoas (...). (PISCITELLI & UMBO, 2010, 
p. 36), 

Para reforgar esse principio, podemos destacar que a sociedade se faz composta tambem 

por individuos de diversos graus de instrugao, uns com facil entendimento ao determinado 

assunto, outros nao. 

2.3.7 Principio do equiiibrio 

O principio do equiiibrio dentro do orgamento explica na teoria que o valor dos recursos que 

serao captados no intervalo de tempo, necessariamente serao iguais aos recursos gastos 

pelo governo, nesse mesmo espago de tempo. Entretanto, na pratica, como sabemos que o 

orgamento e estabelecido atraves de provisoes, pode ocorrer uma instabilidade entre as 

receitas previstas e despesas fixadas pelo ente. Podemos entao destacar: 

O orgamento devera manter o equiiibrio, do ponto de vista financeiro, entre 
os valores de receita e despesa. Procura-se consolidar uma salutar politica 
economico-financeira que produza a iguaidade entre os valores de receita e 
despesa, evitando desta forma deficits espirais, que causam endividamento 
congenita, isto e, debito que obriga a constituigao de divida que, por sua 
vez, causa o deficit. (KOHAIVIA, 2008, p. 43) 

Um fato caracteristico do orgamento publico diz que deve-se prever a receita e fixar a 

despesa, a fixagao da despesa pode ser entendida como uma medida cautelar, pois se nao 

acontecer o equiiibrio no orgamento, principalmente do lado dos gastos, estes poderao 

comprometer orgamentos futuros, devido a endividamentos continuos. 
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2.4 F U N G O E S DO O R C A M E N T O P U B L I C O 

Para atender as mais diversas necessidades de uma determinada sociedade Santos (2004) 

comenta que a intervencao do governo na atividade economica e fundamental, 

principalmente de modo que o interesse publico seja preservado, porem sem que o negocio 

privado seja afetado negativamente. Pode-se entao salientar que como coisa pubiica, o 

orcamento possui algumas fungoes principalmente do ponto de vista economico. 

Acerca de tal fato (MUSGRAVE, 1959,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud AMORIM, 2008, p. 114), enumera como 

fungoes propria do orgamento, meio essencial de intervengao na atividade governamental 

na Economia, as seguintes: 

I. Fungao alocativa - promover alocamento (encaixe) de recursos: sao 
agoes necessarias para a alavancagem do desenvolvimento atraves de 
melhoria da infraestrutura de um pais, por exemplo. 

II. Fungao distributiva - promover o ajustamento na distribuigao da renda: 
atraves das poiiticas publicas se promove a distribuigao de renda, tais 
como uma politica voltada para a educagao, base de uma economia 
desenvolvida. 

III. Fungao estabilizadora - manter a estabilidade economica: manter o 
equiiibrio econdmico atraves do emprego de tarefas acessiveis, pregos 
adequados, e controle dos gastos publicos de forma que impactos 
causados por crises sejam abrandados. 

Verifica-se que a fungao do orgamento dentro do ponto de vista governamental, seria 

destinar os recursos de forma social a fim de promover o desenvolvimento e a constancia 

economica igualitaria a todos os individuos que serao afetados com o emprego do 

orgamento. 

2.5 P R O C E S S O D E P L A N E J A M E N T O DO O R C A M E N T O P U B L I C O NO B R A S I L 

Para se chegar ao orgamento propriamente dito se faz necessario a elaboragao deste 

atraves de um planejamento baseado em tres elementos constituidos na legislagao do pais 

e bastantes conhecidos pelos que atuam na area contabil pubiica trata-se do piano 

plurianual (PPA), a lei de diretrizes orgamentarias (LDO) e a lei orgamentaria anual (LOA), 

esses diferenciados entre outros por fatores tecnicos e temporal. 

Essa metodologia utilizada para a implementagao e construgao do orgamento publico no 

Brasil constata-se: 
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A Constituigao de 1988 estabetece que o planejamento de gastos do 
governo deve ser realizado por meio de tres diplomas legais: Piano 
Plurianual, Lei de Diretrizes Orcamentarias e Lei Orgamentaria Anual. Pelo 
fato de serem leis, os instrumentos de planejamento devem ser aprovados 
pelo Legislativo, que pode fazer emendas a proposta do Executivo, 
inserindo novos programas no planejamento municipal. (FRANZESE & 
PEDROTI, 2005, p. 223). 

Constata-se que a forma de planejamento adotada pelo Brasil para elaboracao do 

orcamento publico, esta estruturada na Constituigao Federal (CF) de 1988, a Carta Magna 

adota um arcaboueo orcamentario baseado em tres apontamentos: Piano Plurianual (PPA), 

Lei de Diretrizes Orcamentarias (LDO) e a Lei Orcamentaria Anual (LOA), todas elas estao 

sujeitas a serem aplicadas nas tres esferas do governo: Federal, Estadual e Municipal. A CF 

de 1988, em seu capitulo II - Das Finangas Publicas, Secao II - Dos Orgamentos, no art. 

165, diz: 

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerao: 
I - o piano plurianual; 
II - as diretrizes orgamentarias; 
III - os orgamentos anuais. 

Sobre a otica de Slomski (2007), o PPA se constitui de diretrizes, objetivos e metas dentro 

da administragao pubiica, no que diz respeito as despesas relacionadas aos programas de 

educagao continuada, ou seja, realizagao de uma atividade ininterrupta dentro de um 

determinado tempo, no caso quatro anos. A LDO e definida com base no PPA, no entanto, 

como a LDO e desenvolvida para o periodo subsequente, com validade de dois anos, os 

objetivos e metas estabelecidos para o quadrienio (PPA), deverao ter parte de seus 

montantes definidos a serem desenvolvidos nesse periodo. 

Por fim se destaca a LOA, que ainda de acordo com o art. 165 da Carta Magna, em seu § 

5°, cita: 

§ 5° - A lei orgamentaria anual eompreendera: 
I - o orgamento fiscal referente aos Poderes da Uniao, seus fundos, orgaos 
e entidades da administragao direta e indireta, inclusive fundagoes 
instituidas e mantidas pelo Poder Publico; 
II - o orgamento de investimento das empresas em que a Uniao, direta ou 
indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto; 
III - o orgamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e 
orgaos a ela vinculados, da administragao direta ou indireta, bem como os 
fundos e fundagoes institufdos e mantidos pelo Poder Publico. 
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A LOA trata-se entao da uniao de tres tipos de orcamento, ela tambem esta fundamentada e 

dependente das normas e diretrizes criadas pela PPA e LDO. No orgamento fiscal entram 

todas as entidades direta ou indiretamente controladas pelos Poderes da Uniao, estima-se 

ai as receitas e despesas do Governo propriamente dito. No orgamento de investimentos, 

constam as empresas em que a Uniao detem maior parte do capital social desta, ou seja, 

instituigoes que o Governo Federal possui controle acionario. Por fim, o orgamento da 

seguridade social que abrange todas as despesas com previdencia, saude e assistencia dos 

orgaos pertencentes ao Governo. 

Para contemplar o raciocinio, pode-se discorrer que: 

(...) a Constituigao de 1988 foi marco de uma reformulagao no processo de 
elaboragao do orgamento, cujos objetivos eram aumentar a participagao do 
Poder Legislative no processo orgamentario e dar enfase ao processo de 
planejamento. Desta forma, o constituinte de 1988 criou instrumentos de 
planejamento com vistas a acompanhar e planejar com a necessaria 
antecedencia as oscilagSes dos indices demograficos e da evolugao 
economica, para que pudessem atender as ampiiagoes dos servigos 
publicos de maneira eficaz. (SANTOS, 2004, p. 24). 

O processo de planejamento orgamentario no Brasil foi alicergado na CF de 1988, dando 

enfase ao Poder Legislativo em tal procedimento, com intuito de ajudar e aperfeigoar os fins 

que se procuram atingir com o instrumento do orgamento publico. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.6 O R C A M E N T O PARTIC IPAT IVO 

2.6.1 Concei to de orcamento participativo 

Como visto anteriormente a participagao popular no contexto politico do Brasil foi fonte de 

uma luta iniciada pelas pessoas que buscavam mudangas em expressar suas vontades 

frente ao Governo, essa intervengao aconteceu por meio das eleigoes diretas. No caso do 

Orgamento Participativo o impulso que desenvolveu esse processo tomou-se como base a 

propria administragao pubiica, pois o mesmo se trata de uma politica pubiica iniciada aqui no 

Brasil de acordo com (GOMES, 2004, p. 30) "com a Prefeitura Municipal de Porto 

Alegre/RS, em 1989". Esse procedimento vem como um instrumento que fortalece ainda 
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mais a relagao Governo X cidadao e comprova o status de sociedade democratica que e 

pais. 

A palavra orgamento indica um planejamento, e participativo da a ideia de algo ou alguem 

que participa, ajuda, colabora. 

Orgamento Participativo - e um processo no qual a comunidade atua 
atraves da analise, proposigao, debate e deliberagao sobre materias 
referentes as despesas publicas municipals, visando o resgate da cidadania 
e a melhoria da qualidade do planejamento publico. Tern como objetivo 
principal ser um instrumento de democratizagao, ou seja, assegurar a 
participagao direta da populagao na definigao das principais prioridades 
para investimentos publicos. (SILVA, 2004, p. 27) 

O termo Orgamento Participativo (OP), nada mais e do que a participagao direta dos 

habitantes de uma regiao, como por exemplo, uma cidade, na elaboragao e gestao do 

orgamento publico desse lugar que esses individuos estao acomodados, estabelecendo e 

indicando as principais necessidades que estao desprovidos. Nada melhor do que a propria 

populagao, que e uma das fontes financeiras obtidos pelo governo, atraves da cobranga de 

impostos, para decidir como serao destinados seus proprios recursos. 

Segundo Pizzirani (2006, p. 112) "Sao as prefeituras municipal's que, atraves da vontade 

poiiticas de seus prefeitos eleitos, ou seja, do poder executivo, decidem implantar o 

processo de discussao popular de parte do orgamento municipal". Averigua-se entao 

observar que o orgamento participativo nao depende de nenhuma forga de Lei para ser 

efetuado, e sim da propria vontade do administrador publico em ter a populagao aliada a sua 

gestao, Gomes (2004, p. 29) cita que o orgamento participativo nao tern um padrao ou 

modelo a ser seguido, e que toda sua estrutura deve ser estudada e adequada pelo proprio 

municipio. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.6.2 Breve historico do orgamento participativo 

Segundo Silva (2004, p. 32) para desempenhar um arrolamento historico sobre o processo 

do orgamento participativo, serao somadas tres ocasioes distintas da historia no Brasil, 

conforme no quadro a seguir: 
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Quadro 1 - historico do OP zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Periodo Evento 

1978-1988 

Foram realizados ensaios pioneiros, mas que 
nao induziam ao nome nem ao artiffcio de 
orcamento participativo, mas tinham materias do 
processo. 

1989-1992 
Conjugado de agoes do PT1 (Partido dos 
Trabalhadores), que em 1988 conquistou 36 
prefeituras. 

1993-2001 

Corresponde a um acrescimo desse processo 
em prefeituras tanto petistas, como nao-petistas, 
alem de empreendimentos tornados por 
entidades governamentais e nao-
governamentais. 

Fonte: Silva, (2004, p. 32). 

Para complementar, Santos (2004, p. 33) esclarece que a partir deste andamento, se 

passou a afrontar o orgamento participativo como um instrumento concreto que deve ser 

moidado analisado e discutido, tracejando feigoes teoricas e praticas que devem ser 

aperfeigoadas no decorrer da experimentagao, para que nao seja visto como uma pratica 

agenciada por pessoas que buscam solugoes a qualquer custo, portanto, e necessario esse 

firme aperfeigoamento com a finalidade de que o OP receba a ponderagao e funcionalidade 

para que o mesmo consiga ser eficaz para toda a populagao. 

2.6.3 Objet ivos e fungoes do orgamento participativo 

De acordo com a CF (1988), um ponto a se destacar e mencionar que o pais e um Estado 

democratico de Direito. Ja que um dos conceitos de Democracia associa que o seu 

significado esta relacionado em atribuir o poder das decisoes poiiticas a populagao (o povo), 

o entrelagamento do orgamento publico com a democracia, faz surgir a relagao entre o 

governo e os cidadaos, que de maneira direta buscam a participagao em uma das 

ferramentas administrativas do governo. 

1 Vale mencionar que o estudo nao tern como intuito fazer referenda a organizagoes e partidos 
politicos. 
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Entre tantos objetivos que cerceiam o orgamento participative talvez um 
seja o que realmente representa a essencia deste democratico processo de 
participagao popular, que e o de incentivar as pessoas a tornarem-se 
cidadaos ativos e pensantes, ja que existe um conformismo historico do 
povo, uma especie de acomodagao politica quanta aos maus 
administradores. (SANTOS, 2004, p. 42) 

O OP entao possui entre outros objetivos, o de estimular a participagao de individuos 

componentes de uma determinada sociedade no planejamento e fiscalizagao de poiiticas 

publicas, bem como os administradores que as o executam. 

Para fortalecer o comentario ressalta-se que: 

O processo de orgamento participativo, mesmo com seus aspectos 
negativos e contradigoes, e um avango e um ganho para o crescimento da 
participagao cidada e para o desenvolvimento e aperfeigoamento da 
democracia em nosso pais, porque ele possibilita um espago de debate e a 
efetiva participagao das pessoas, que ate entao se encontravam a parte do 
processo de discussao sobre o orgamento municipal. (PIZZIRANI, 2006, p. 
121). 

Analisa-se entao a relagao intrinseca OP com a Democracia, que permite a populagao 

debater e participar sobre o orgamento municipal, contribuindo assim para acrescentar os 

valores de cidadania dentro do pais. 

De acordo com Pires (2001, p. 20) "O orgamento participativo possibilita que o governo 

capte, com maior facilidade e precisao, as demandas sociais. Tais informagoes sao 

imprescindiveis para a fundarnentagao de decisoes ligadas a alocagao dos recursos 

publicos." Esse seria talvez o principal objetivo do orgamento participativo, o governo do 

municipio saber quais as carencias da populagao e procurar atende-las na melhor forma 

possivel. Como tambem ilustra (Pires, 2001, p. 20) "E possivel dizer que o orgamento 

participativo atua, de certa forma, como um permanente diagnostico de necessidades e 

carencias, atraves do dialogo recorrente e estruturado que tal politica proporciona." Essa 

caracteristica se atendida tornaria uma relagao bastante forte entre os cidadaos e o 

governo. 

Como instrumento de politica pubiica, o OP permeia alem de seus objetivos, fungoes 

perante a sociedade ao qual esta implantado, os quais estao caracterizados a seguir: 

Incentivar as pessoas a tornarem-se cidadaos ativos pensantes; 
Criar uma sinergia de ajuda politica e movimentagao de massas para 
resolver questoes principais e urgentes; 
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• Criar mecanismos de controle e acompanhamento pelo povo dos gastos 
publicos, licitagoes, cobrangas de impostos, dividas e outras afins; 

• Criar mecanismos de escolha de prioridades, limites de gastos das 
mesmas, e outras decisoes necessarias, pelo povo, sempre recheados 
de informagoes idoneas e isentas; 

• Criar centros de discussao, palestras e similares envolvendo todos os 
participantes de forma a disseminar solugoes e problemas publicos. 
(ADALGISO 1988zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud SILVA, 2004, p. 37). 

O OP alem de um instrumento de gestao, tanto por parte do governo como do povo, trata-se 

de um elemento indutivo de realizar boas praticas a administragao pubiica, destacando-se o 

acompanhamento dos gastos, prioridades e problemas publicos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.6.4 Orgamento Participativo no Municipio de Cajazeiras/PB 

O orgamento participativo no municipio de Cajazeiras/PB trata-se de uma proposta recente 

da administragao pubiica local, mecanismo esse que foi implantado no infcio do ano de 

2009, pelo entao atual prefeito Leonid de Souza Abreu, que por questoes poiiticas 

partidarias denominou seu projeto com uma nomenclatura singular, chamando-se de 

Orgamento Democratico, no entanto, seja como o Orgamento Participativo ou Orgamento 

Democratico ambos almejam a mesma essencia e finalidade, o fortalecimento e 

consolidagao de uma sociedade democratica. 

Neste trabalho, como dito anteriormente, o estudo nao tern como intuito fazer referenda a 

organizagoes e partidos politicos foi adotado o termo orgamento participativo, pois a 

bibliografia disponivel para consulta enumera uma quantidade significativa de trabalhos que 

utilizaram esse termo. 

De acordo com o Regimento Geral do Orgamento Democratico, marco legal que instituiu o 

projeto no municipio, dentro de seu primeiro capitulo esta disposto sua definigao, principios 

e finalidade. Em seu art. 1° o orgamento democratico e tratado como um "processo de 

elaboragao, implementagao e fiscalizagao da LOA, LDO e PPA, bem como das obras, 

servigos e agoes do municipio de Cajazeiras - PB", caracteristica fiel apresentada na 

bibliografia que embasa esse estudo. 

Ainda em consonancia com o que e primado pelo orgamento participativo e estabelecido em 

seu art. 2° os principios visados pelo programa como o fortalecimento do poder local, 

participagao direta da populagao na administragao pubiica e o controle social atraves de 

prestagoes de contas e transparencia. Todos esses aspectos contribuem para a finalidade 
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desejada do programa que e a de incitar a participagao popular na gestao das poiiticas 

publicas no municipio contribuindo na formaeao das leis orcamentarias (LOA, LDO e PPA) e 

a posterior fiscalizagao na execugao dos servigos e obras executados. 

No capitulo 2 do Regimento Geral do Orgamento Democratico e denominado o ciclo do 

orgamento democratico consistindo em agoes esquematizadas para um periodo de 01 ano, 

de acordo com o art. 4, alinea c, "O planejamento do Ciclo e definido levando em 

consideragao as regioes orgamentarias, as etapas, o conselho do Orgamento Democratico, 

os Delegados do Orgamento democratico, de acordo com a avaliagao anual", tal agao 

cabera a coordenagao do programa que juntamente com representantes de diversas 

secretarias municipals e relatorios de avaliagao dos conselheiros e delegados do orgamento 

democratico, subsidiarao as agoes que serao previamente estabelecidas para o ano 

subsequente. 

Quanto a segregagao do municipio para uma melhor administragao e distribuigao de 

poiiticas publicas derivadas das necessidades da populagao, o Municipio de Cajazeiras e 

dividido em 09 Regioes Orgamentarias, sendo 06 da cidade, 02 para os Distritos e uma para 

a Zona Rural, subdivida em 15 Nucleos, que por questao de mobilidade e visando nao 

prejudicar no andamento desse estudo foi analisado apenas as regioes que compoe a zona 

urbana 

O art. 6 resume as etapas a serem obedecidas no processo democratico: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Art. 6° - Das Etapas 

a. O Orgamento Democratico e composto por cinco etapas presenciais: 

1. 1 a Etapa - Audiencias Regionais; 

2. 2 a Etapa - Assembleias Regionais; 

3. 3 a Etapa - Assembleia Geral dos Delegados; 

4. 4 a Etapa - Audiencias Setoriais; 

5. 5 a Etapa - Avaliagao. 

As audiencias regionais consistem basicamente em apresentar o Orgamento Democratico 

para o ano em curso, apresentagao das obras a serem realizadas em cada regiao em curso, 

distribuigao de formularios onde serao feitas as propostas, por parte da populagao, que 

constarao na elaboragao da LOA, LDO e PPA, nessa etapa ainda sera distribuido material 

explicative sobre o orgamento democratico, bem como serao expostas a metodologia para a 

escolha das prioridades eleitas pela populagao. 
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Nas assemblers regionais serao eleitos para o periodo de 01 ano os Delegados/as do 

Orcamento Democratico, com direito a reeleigao uma unica vez, por igual periodo, 

escolhidos na proporcao de 01 delegado, para cada 10 conselheiros. Comparecerao a 

essas assembleias os Secretarios dos setores do Governo, onde obras foram solicitadas 

para questoes de esclarecimentos e apresentacao sistematizada das obras solicitadas pelos 

cidadaos atraves dos formularios preenchidos nas audiencias regionais. 

A 3 a etapa ou assembleia geral dos delegados sera realizada anualmente com o chefe e 

representantes do poder executivo municipal, onde estes ilustrarao o andamento e 

resultados das obras e servigos determinados pelos formularios preenchidos nas 

assembleias regionais, sera realizada ainda nessa etapa, a eleicao para a escolha de 02 

conselheiros por regiao. 

Em penultimo estagio encontram-se as assembleias setoriais onde serao postulados todas 

as agoes planejadas e investimentos para o exercicio seguinte da administragao, contando 

com a presenga de todos que contribuem direta (conselheiros, delegados, secretarios 

municipais) e indiretamente (populagao em geral) nas escolhas prioritarias necessarias e por 

fim sera designada uma comissao de fiscalizagao de delegados e conselheiros do 

orgamento democratico para acompanhamento das obras e servigos solicitados de 

antemao. 

Por fim, a 5 a etapa sera objetivada a tratar da avaliagao do ciclo do orgamento democratico, 

servindo a mesma de base para o ciclo do proximo ano, contara com a presenga do prefeito 

e seus auxiliares, bem como representantes, participantes e coordenadores do orgamento 

democratico para desenvolverem um relatorio que busque melhorias e ajustes para o 

processo do programa. 

Em seu capitulo 3, o regimento interno estipula o perfil para que se possa concorrer a uma 

vaga de delegado ou conselheiro que resumidamente: deve-se ser maior de 18 anos de 

idade, nao possuir vinculo com a prefeitura municipal, nao ser detentor de cargo eletivo e 

nao possuir pendencias com instancias publicas nem criminais. 

A materia final do regimento interno define quais as atribuigoes dos conselheiros e 

delegados, deixando claro que os seus trabalhos prestados serao excepcionalmente 

voluntarios, os mesmos tern suas tarefas bastante semelhantes, como o de acompanhar 

todo e qualquer manifesto do orgamento democratico, acompanhar obras e servigos, 

setoriais e em toda a cidade, convocarem reunioes para a discussao de assuntos inerentes 

a populagao ao processo do orgamento democratico e ainda acompanhar e contribuir para 
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aprovacao do orcamento democratico na Camara de Vereadores do municipio, fazendo com 

que suas demandas sejam atendidas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.6.5 Prioridades do Orgamento Participativo no Municipio de Cajazeiras/PB 

Como uma de suas fungoes, o Orgamento Participativo, deve buscar quais as necessidades 

e/ou dificuldades os quais uma determinada populagao esteja enfrentando afim de vir a 

sanar esses problemas, tais questoes serao abordadas por meio das realizagoes das 

assembleias ja caracterizadas anteriormente. 

No decorrer do primeiro ano de atuagao do programa no municipio de Cajazeiras/PB, foi 

feito um levantamento pela respectiva coordenagao com as principais prioridades solicitadas 

pela populagao local, divididas por regioes (bairros), estas por sua vez, apos serem 

indicadas, foram resumidamente enumeradas da seguinte forma: 

Quadro 2 - Prioridades do Orgamento Participativo no Municipio de Cajazeiras/PB 
Posieao Prioridade 

1° Geragao de emprego e renda 
2° Saude 
3° Infra Estrutura 
4° Meio ambiente 
5° Transito 

Fonte: relatorio de audiencias publicas do Orgamento Democratico. 

Essas preferencias foram elencadas de acordo com os resultados das audiencias publicas 

do Orgamento Democratico, estao incluidos nessas prioridades a realizagao tanto de obras 

como servigos, vale salientar que as mesmas fazem referenda apenas as regioes 

pertencentes a zona urbana da cidade, ja que o estudo foi direcionado tao somente a esta 

parte do municipio. 

As obras e servigos, bem como o detalhamento das regioes e suas respectivas demandas 

podem ser melhor observadas no "anexo C" deste trabalho. 
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3. APRESENTACAO DOS RESULTADOS 

3.1 Exame do orgamento participativo no municipio de Cajazeiras/PB 

O orgamento participativo no municipio de Cajazeiras - PB trata-se de uma agao bastante 

recente da administragao local, portanto a investigagao nao pode adentrar profundamente 

em uma analise mais detalhada. No entanto, buscou constatar a identidade e familiaridade 

para com os participantes diante desse projeto. 

Apos as respostas obtidas de acordo com os questionarios repassados aos participantes do 

orgamento democratico no municipio de Cajazeiras, sendo 02 coordenadores, 06 

secretarios municipais, 08 delegados e 22 conselheiros, que ao todo totalizaram 38 (trinta e 

oito) respondentes, os dados serao apresentados nas tabelas a seguir: 

Tabeia 1: Cargo no Orgamento Democratico 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Conselheiro 22 57,9 57,9 57,9 

Delegado 8 21,1 21,1 78,9 
Secretario 
Municipal 

6 15,8 15,8 94,7 

Coordenador 2 5,3 5,3 100,0 
Total 38 100,0 100,0 

Fonte: Elaboragao propria 

Visto que o trabalho em si so contemplou a area urbana do municipio que por questoes de 

acessibilidade excluiu a zona rural, os respondentes do questionario foram escolhidos de 

forma nao probabilistica, no entanto nao representam a totalidade do universo a ser 

pesquisado, com excegao do cargo de coordenador que representou 5,3% da amostra 

pesquisada, a maioria absoluta foi representada pelos conselheiros do orgamento 

democratico, cerca de 57,9%, que sao os que tern o papel de acompanhar e fiscalizar as 

agdes desenvolvidas pelo ente publico. Com 21 ,1% de representatividade estao os 

delegados que dentre outras fungoes devem manter a comunidade mobilizada em torno do 

Orgamento Democratico, e por fim, estao os secretarios municipais com 15,8% dos 

questionarios respondidos, estes por sua vez devem desempenhar a fungao de auxiliar o 

chefe do executivo bem como trazer esclarectmentos a populagao. 
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Tabeia 2: Faixa etaria 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Ate 30 anos 6 15,8 15,8 15,8 

de 31 a 35 anos 4 10,5 10,5 26,3 
de 36 a 40 anos 5 13,2 13,2 39,5 
de 41 a 50 anos 11 28,9 28,9 68,4 
acima de 50 
anos 

12 31,6 31,6 100,0 

Total 38 100,0 100,0 

Fonte: Elaboragao propria 

A media de idade dos participantes do programa se revelou de forma a constar que trata-se 

de um grupo com uma maior experiencia de vida, o que pode representar em um maior grau 

de responsabilidade perante situagoes que envolvam questoes que afetem a vida de varias 

pessoas, no caso em questao, as comunidades locais, pessoas com idade mais elevada 

tern a preocupagao de buscar e conquistar beneficios que nao puderam desfrutar no 

passado por questoes de ma administragao, por exemplo. Tambem e fato que uma pessoa 

que reside em uma localidade a mais tempo e profundo conhecedor dos problemas que 

atingem a mesma. A faixa de idade acima 50 anos representou a maioria dos respondentes, 

totalizando cerca de 31,6%, seguidos da faixa anterior que e de 41 a 50 anos, que marcou 

28,9% dos questionarios respondidos 

Tabeia 3: Genero 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Masculino 20 52,6 52,6 52,6 

Feminino 18 47,4 47,4 100,0 

Total 38 100,0 100,0 

Fonte: Elaboragao propria 

Apesar de o Brasil ter em sua composigao um numero bastante reduzido de mulheres que 

atuam no processo politico do pais, essa assertiva nao se configurou no processo 

democratico no municipio de Cajazeiras/PB. Em relagao ao sexo dos participantes, 

observou-se um certo equiiibrio entre ambos, levando uma pequena vantagem o sexo 

masculino que representou 52,6% do total de questionarios, naturalmente seguido das 

participantes do sexo feminino, representadas por 47,4% dos respondentes, isso demonstra 

a evolugao que o processo democratico trouxe para a populagao feminina tornando-as cada 

vez mais participativas nas decisoes poiiticas, fato que em decadas anteriores chegou a ser 

impossivel. 
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TabeiazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 4: Escolaridade 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Fundamental 

Incompletes 
5 13,2 13,2 13,2 

Fundamental Completo 5 13,2 13,2 26,3 
Medio Incomplete 3 7,9 7,9 34,2 
Medio Completo 14 36,8 36,8 71,1 
Superior Incompletes 5 13,2 13,2 84,2 
Superior Completo 6 15,8 15,8 100,0 
Total 38 100,0 100,0 

Fonte: Elaboragao propria 

A formagao dos participantes em relagao a escolaridade pode ser notada da seguinte 

maneira: participantes com ate o ensino medio incdmpleto representam 34,2% da pesquisa, 

boa parte desta amostra e composta por pessoas de idade mais elevada, os participantes 

com um melhor grau de instrugao somaram a maioria sendo o ensino medio completo com 

mais representantes, 36,8%. Os respondentes de maior grau de escolaridade, ou seja, com 

curso superior completo totalizaram 15,8%, estes por sua vez se configuram quase que 

totalmente como ocupantes de cargo de secretario municipal. No entanto, a escolaridade 

nao e fator primordial para que os participantes do orgamento participativo almejem os 

preceitos propostos por este, o necessario e conhecer as principais demandas necessarias 

que visem beneficiar a comunidade local. Vale lembra tambem que o orgamento 

participativo deve seguir os principios orgamentarios que dentre eles podemos destacar o da 

clareza, que versa justamente sobre buscar o facil entendimento desse instrumento a toda a 

populagao com a justificativa de a mesma ser composta por individuos de diversos graus de 

instrugao. 

Tabeia 5: Eu sei para que serve o Orgamento Participativo. 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid Nem concorda, nem 
discorda 

1 2,6 2,6 2,6 

Concorda 12 31,6 31,6 34,2 

Concorda Fortemente 25 65,8 65,8 100,0 

Total 38 100,0 100,0 

Fonte: Elaboragao propria 

A respeito do entendimento sobre o que se propoe o orgamento participativo em sua 

essencia, ficou constatado uma relagao bastante intima entre os respondentes os quais 

65,8% concordam fortemente, podemos observar que esse fato esta ligado diretamente ao 

principio digamos que fundamental do orgamento participativo, que e a de as prioridades 

elencadas condizentes com os problemas enfrentados por uma determinada comunidade, 
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no entanto, observou-se tambem que 31,6% concordam com a afirmacao tornando-os um 

pouco menos seguros em relagao aos outros. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabeia 6: Eu entendo que a administragao pubiica pratica agoes condizentes com o que primazia o 
OP. 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Discorda Fortemente 2 5,3 5,3 5,3 

Discorda 2 5,3 5,3 10,5 
Nem concorda, nem discorda 3 7,9 7,9 18,4 
Concorda 20 52,6 52,6 71,1 
Concorda Fortemente 11 28,9 28,9 100,0 
Total 38 100,0 100,0 

Fonte: Elaboragao propria 

O poder publico interfere de diversas maneiras na sociedade, seja na forma de intervengao 

economica, programas sociais, promogao de melhorias em infra estrutura, etc. Diante do 

contexto do orgamento participativo a peculiaridade para com a esfera da administragao 

pubiica pode estar definida como uma forma desse processo prover a mobilizagao 

democratica atraves de escolhas que serao acatadas, programadas e executadas pela 

entidade pubiica. De acordo com o universo da pesquisa 52,6% dos questionarios 

concordam que o orgamento participativo no municipio de Cajazeiras/PB vem cumprindo 

com o papel de atender as necessidades da populagao local, este fator pode ser 

compreendido que o executivo municipal vem conseguindo, em parte, satisfazer as 

prioridades elencadas, de acordo com a populagao, nas audiencias regionais promovidas 

pelo programa. Os 28,9% dos respondentes entenderam, que as obras e servigos estao 

sendo ou foram fielmente executadas para a resolugao dos problemas de suas respectivas 

localidades. 

Tabeia 7: Eu sei como se desenvolve as escolhas no Orgamento Participativo. 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Discorda 1 2,6 2,6 2,6 

Nem concorda, nem 
discorda 

2 5,3 5,3 7,9 

Concorda 16 42,1 42,1 50,0 

Concorda Fortemente 19 50,0 50,0 100,0 

Total 38 100,0 100,0 

Fonte: Elaboragao propria 

O orgamento participativo tern como um dos seus objetivos promover e instigar a 

democracia, nada melhor do que afirmar essa assertiva buscou-se ainda ressaltar se esse 

processo alem de estimular a populagao local vem interagindo de maneira uniforme para 
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com o processo metodologico onde sao derivadas todas e quaisquer escolhas e atribuigoes 

defendidas pelas comunidades do municipio, estas podem ser entendidas como se da as 

eleicSes de delegado e conselheiros e as indicacoes de obras e servigos baseadas nos 

principios que regem o orgamento democratico do municipio. Foi verificado nesse 

questionamento, a aprovagao por parte de 50% dos respondentes que concordaram 

fortemente e entenderam que todo o processo se desenvolve de forma justa e correta, 42% 

concordam com ressalvas, que a metodologia utilizada no orgamento democratico do 

municipio, atende para com os questionamentos e necessidades da populagao local, no 

entanto, necessita de pequenos ajustes segundo alguns participantes mais criteriosos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabeia 8: O programa ja trouxe ou assegurou algum beneficio para alguma comunidade. 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Discorda Fortemente 4 10,5 10,5 10,5 

Discorda 9 23,7 23,7 34,2 

Nem concorda, nem 
discorda 

4 10,5 10,5 44,7 

Concorda 11 28,9 28,9 73,7 

Concorda Fortemente 10 26,3 26,3 100,0 

Total 38 100,0 100,0 

Fonte: Elaboragao propria 

Os beneficios promovidos pelo orgamento participativo ocorrem tao somente na promogao 

de benfeitorias atraves de obras e prestagoes de servigos a populagao como tambem na 

forma de tornar a populagao mais ativa e atenta as questoes publicas, muitas vezes 

esquecida ou desacreditada devida a ma heranga construida pelos politicos corruptos do 

pais e/ou que buscam usufruir da coisa pubiica para interesse particular, deixando a 

populagao literalmente "a ver navios" em relagao as poiiticas publicas que servem para 

melhorar a qualidade de vida da esfera populacional. A questao acerca dos resultados 

concretos promovidos pelo orgamento participativo no municipio de Cajazeiras/PB mostrou-

se um tanto modesto, apenas 26,3% da amostra pesquisada concordou fortemente que o 

programa tenha de fato atendido o que foi proposto pela populagao, enquanto 28,9% dos 

respondentes concordam que o projeto vem trazendo ou assegurando beneficios para a 

comunidade, ou seja, a administragao municipal vem mais assegurando do que executando 

as obras e/ou servigos priorizados. Um fato que tambem chamou a atengao foi o percentual 

acumulado de 34,2% dos questionarios quanto a nao concordarem que o programa nem se 

quer garantiu alguma agao a ser realizada nas respectivas regioes, no entanto, isso nao 

significa dizer que o executivo municipal nao seja conhecedor dos problemas enfrentados 

pelos moradores de localidades especificas. 
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Tabeia 9: Esse processo obteve sucesso aqui no municipio. 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Discorda Fortemente 4 10,5 10,5 10,5 

Discorda 12 31,6 31,6 42,1 
Nem concorda, nem discorda 12 31,6 31,6 73,7 

Concorda 9 23,7 23,7 97,4 
Concorda Fortemente 1 2,6 2,6 100,0 
Total 38 100,0 100,0 

Fonte: Elaboragao propria 

Ha quern diga aquela famosa frase que "a propaganda e a alma do negocio", ou seja, o 

sucesso ou a imagem de algo esta diretamente ligado a forma que sua divulgacao esta 

ocorrendo. O programa Orcamento Participativo e de responsabilidade da prefeitura 

municipal de Cajazeiras/PB, esta entao deve desempenhar o papel fundamental de 

interlocutor entre esse processo e a populagao divulgando de forma insistente a promocao 

dessa politica pubiica, principalmente por ser um projeto bastante recente da administragao 

local. De acordo com os dados da pesquisa essa tarefa parece que nao esta se 

desenvolvendo de forma satisfatoria, pois 31,6% dos participantes do programa discordam e 

10,5% discordam fortemente, somando quase metade do universo pesquisado, que esse 

evento nao foi alavancado quanto a sua popularidade. E necessario um maior empenho por 

parte da prefeitura local, e por que nao dos proprios participantes, visarem uma melhor 

divulgagao do programa buscando que este ganhe a notoriedade que ele merece para se 

consolidar definitivamente e tornar a sociedade cada vez mais forte. Os 31,6% que nem 

concordam, nem discorda, acreditam que por se tratar de um projeto recente essa assertiva 

deveria ser melhor avaliada. 

Tabeia 10: Eu recebi treinamento ou instrugao antes de participardo orgamento participativo. 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Discorda Fortemente 3 7,9 7,9 7,9 

Discorda 4 10,5 10,5 18,4 

Nem concorda, nem discorda 1 2,6 2,6 21,1 

Concorda 17 44,7 44,7 65,8 

Concorda Fortemente 13 34,2 34,2 100,0 

Total 38 100,0 100,0 

Fonte: Elaboragao propria 

O orgamento participativo como uma experiencia considerada recente no pais sofre 

diferentes mudangas organizagoes e estruturais de regiao para regiao, o programa deve 

estar caracterizado de acordo com os aspectos e peculiaridades de cada municipio, ou seja, 

deve-se observar a contagem populacional, o espago geografico, enfim, todo os atributos 
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que contemplam a cidade. Diante desse argumento elabora-se um conjunto de informagoes 

que estabelecerao o funcionamento do orgamento participativo da respectiva localidade, 

para so entao se colocar em pratica. Sendo assim, se faz necessario manter a populagao 

informada frente aos limites e competencias que foram atribuidos no orgamento 

participativo. No caso do municipio de Cajazeiras/PB foi verificado que boa parte dos 

respondentes 78,9% (somando os que concordam e concordam fortemente) relataram que 

receberam treinamento ou instrugoes da funcionalidade do programa, mostrando que a 

coordenagao do programa vem contribuindo positivamente na questao de manter a 

populagao mais familiarizada o possivel diante do orgamento participativo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabeia 11:0 OP trata-se de um processo de exclusivo interesse politico. 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Discorda Fortemente 9 23,7 23,7 23,7 

Discorda 10 26,3 26,3 50,0 

Nem concorda, nem discorda 4 10,5 10,5 60,5 

Concorda 15 39,5 39,5 100,0 
Total 38 100,0 100,0 

Fonte: Elaboragao propria 

O orgamento participativo originou-se com o intuito de promover a democracia, expressar os 

anseios populares. No entanto, muitas das pessoas, principalmente as que fazem oposigao 

a certa administragao, podem enxergar algumas agoes publicas como um mero artificio de 

conquistar a populagao com a finalidade de garantir uma maior votagao num possivel pleito 

futuro, pura demagogia, mais uma pessima caracterizagao da pessoa politica aqui no Brasil. 

O que a pesquisa constatou foi pode estar relacionada justamente esse fato, pois 39,5% 

concordaram em afirmar que as possibilidades dispostas pelo orgamento participativo 

possuem um cunho de interesse por parte da gestao politica que o esta desenvolvendo. Por 

outro lado 26,3% e 23,7% discordam e discordam fortemente, respectivamente, enxergam o 

orgamento participativo como uma ferramenta crucial na defesa dos interesses publicos, 

possibilitando uma relagao governo X populagao mais fidedigna. 

Tabeia 12: Os procedimentos do Orgamento Democratico dao brechas a manipulagao. 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Discorda Fortemente 10 26,3 26,3 26,3 

Discorda 6 15,8 15,8 42,1 

Nem concorda, nem discorda 14 36,8 36,8 78,9 

Concorda 8 21,1 21,1 100,0 

Total 38 100,0 100,0 

Fonte: Elaboragao propria 
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A manipulagao de resultados caracteriza-se por mostrar uma teoria que na pratica e outra, ja 

que o orgamento participativo busca atender as necessidade e prioridades da populagao 

atraves de obras e servigos prestados pelos governantes, estes podem se aproveitar e 

desviar as ag5es publicas para se proprio ou ainda para apadrinhados politicos, sendo estas 

nem tao necessarias quanto verdadeiramente outras, e um fato que deve-se coibir 

insistentemente a fim de preservar o principio democratico e da ordem pubiica. O que se 

observou, de acordo com a pesquisa, pode-se afirmar que os participantes mostraram-se 

receosos, pois 36,8% nem concordam, nem discordam da assertiva mencionada, tornando-

se uma questao aberta para uma maior apreciagao. Foi notado ainda que, 21 ,1% dos 

respondentes, acham que as agoes publicas, promovidas pelo orgamento democratico, 

podem ser desviadas para interesses particulares, 26,3% discordam fortemente e 15,8% 

discordam, ou seja, e uma questao merecedora de uma melhor discussao. 
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4.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA C O N S I D E R A C O E S FINAIS 

O presente trabalho buscou verificar sinteticamente as questoes acerca de um tema atual, 

pois se trata de uma experiencia recentemente difundida pelo Brasil e relevante por versar 

sobre questoes que podem afetar o dia a dia de cada individuo que compoe a sociedade, 

trata-se do orcamento participativo, uma politica pubiica que visa conciliar as questoes 

abordadas pela populagao diante das agoes praticadas pelo poder executivo, no caso o 

municipio de Cajazeiras - PB. 

O tema em questao, orgamento participativo, por se evidenciar como uma ferramenta de 

mutuo interesse que visa ajudar a sanar os problemas e/ou necessidades de uma 

determinada comunidade, sendo este merecedor de. um estudo que venha buscar 

esclarecimentos sobre sua funcionalidade e beneficios que pode proporcionar a uma 

sociedade organizada. 

Frente as questoes abordadas podemos concluir que os participantes ja encontram-se 

bastantes elucidados sobre a essencialidade que o orgamento participativo procura 

agenciar, pode dizer que os participantes atribuiram a finalidade do programa de mobilizar 

as suas necessidades e o posterior atendimento a estas, ainda de acordo com a observagao 

na aplicagao dos questionarios, os respondentes entenderam o orgamento participativo 

como uma forma de a populagao nao somente de se ajudar a ela mesma, mas tambem uma 

forma de tomar a administragao pubiica mais eficaz, enquadrando o programa como uma 

ferramenta auxiliar do poder executivo. 

questao que pode estar atrelada as agoes promovidas pela coordenagao do programa no 

que se refere justamente a forma que este se desenvolve, seja por instrugoes ou 

treinamento. 

No quesito de trazer ou assegurar beneficios para as comunidades locais e fato que o 

programa deve melhorar seu desempenho gradualmente, pois no intervalo de apenas dois 

anos o orgamento participativo no municipio demonstrou que esta cumprindo regularmente 

nas execugoes de obras e/ou servigos priorizados pelas comunidades. 

Um fato interessante que ficou constatado foi o insucesso dessa ferramenta diante da 

populagao local como um todo, a sua popularidade demonstrada pelos participantes 

(conselheiros e delegados) frente a populagao em geral ainda e bastante baixa visto que o 

programa detem de uma pequena parcela da populagao atuando (principalmente na zona 

urbana que foi o foco do estudo), o que pode esta relacionado novamente com a sua recem 

criagao e ainda devido a falta de um maior investimento na sua divulgagao o que deve 
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ocorrer para atrair uma maior gama de participantes tornando o orgamento participativo mais 

eficiente e dinamico no municipio. 

No que diz respeito ao papel da administragao pubiica local, frente ao orgamento 

participativo, foi verificado que a mesma vem adotando uma postura realmente democratica, 

em primeiro lugar, por elaborar um processo cujo a maneira das escolhas foram acatadas 

pelos municipes e em segundo lugar por nao vir interferindo nas escolhas da populagao e 

ainda atendendo-as de maneira regular, visto que dependendo da obra ou servigo estas nao 

podem ser realizadas devido a falta de recursos orgamentarios. O executivo local tambem 

tratou de se preocupar na clareza e transparencia do orgamento participativo, desenvolveu 

um regimento interno detalhando passo a passo cada etapa do programa a fim de sanar 

qualquer duvida que venha surgir. No mais a essencialidade do orgamento participativo foi 

alcangada, o governo municipal buscou promover de melhor forma possivel a participagao 

popular na esfera politica, buscando e acolhendo diversas e concisas opinioes que vieram a 

ajudar no dia-a-dia de varias pessoas, esse fato pode ganhar mais notoriedade com a 

participagao de uma maior parcela da populagao. 

O orgamento participativo no municipio de Cajazeiras/PB pode ser entendido como um 

instrumento bastante promissor para os proximos anos, isto e, com um maior esforgo da 

administragao local e ainda a participagao mais ativa por parte da populagao e se questoes 

poiiticas partidarias nao venham interferir nessa valiosa ferramenta. Fica posto aqui uma 

base para eventuais estudos futuros verificarem essa assertiva. 
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A P E N D I C E 

Universidade Federal de Campina Grande 

Centro de C i e n c i a s Jur id icas e S o c i a i s 

Unidade Aeademica de C i e n c i a s Contabeis 

C u r s o de C i e n c i a s Contabeis 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

Esta entrevista se faz referente ao programa orgamento participativo no municipio de 

Cajazeiras/PB, que esta sendo objeto de estudo do projeto da monografia do aluno da 

UFCG Leandro Ferreira de Morais, do curso de Ciencias Contabeis. 

QUESTOES 

Qualificagao: 

1. Representante: ( ) Conselheiro ( ) Delegado 

( ) Secretario Municipal ( ) Coordenador 

2. Idade: 

3. Sexo: ( } Masculino ( ) Feminino 

4. Escolaridade: 

( ) Fundamental Incomplete ( ) Medio Completo 

( ) Fundamental Completo ( ) Superior Incomplete) 

( ) Medio Incomplete) ( ) Superior Completo 

Desenvolvimento 

2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Circule nas escalas sombreadas a seguir o valor que corresponde ao grau em que voce considera cada 

um dos termos nas diversas situacoes: 

Eu sei para que serve o orgamento Orgamento Participativo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I 2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
•> 

4 5 

Discordo fortemente Concordo fortemente 

Eu entendo que a administragao pubiica pratica agoes condizentes com o que primazia o OP. 

l 2 3 4 5 

Discordo fortemente Concordo fortemente 

Eu sei como se desenvolve as escolhas no Orgamento Participativo 

l 2 3 4 5 

Discordo fortemente Concordo fortemente 

0 programa ja trouxe ou assegurou algum beneficio para alguma comunidade 

l 2 3 4 5 

Discordo fortemente Concordo fortemente 

Esse processo obteve sucesso aqui no municipio 

1 2 3 4 5 

Discordo fortemente Concordo fortemente 
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Recebi algum treinamento ou instrugao antes de participar do orgamento participativo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

l 2 3 4 5 

Discordo fortemente Concordo fortemente 

Esse processo e de exclusivo interesse politico. 

l 2 3 4 5 

Discordo fortemente Concordo fortemente 

Os procedimentos do Orgamento Democratico dao brechas a manipulagao. 

l 2 3 4 5 

Discordo fortemente Concordo fortemente 
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A N E X O I 

O MUNICIPIO D E C A J A Z E I R A S 

CAJAZEIRAS - PB 

Populacao: 57.875 hab. (Contagem da Populacao 2007) 
Area: 586,28 km 2 

Gentflico: cajazeiren.se 

Historico 

A Atual Cidade de Cajazeiras originou-se de um sitio denominado "Cajazeiras", pelas 

arvores desse nome existentes no local, parte da sesmaria concedida em 7 de fevereiro de 

1767, pelo Governador da Capitania, Jeronimo Jose de Meio, ao pernambucano Luis 

Gomes de Albuquerque. Como presente de casamento, Luis Gomes de Albuquerque doou a 

sua filha, Ana de Abuquerque, o sitio "Cajazeiras", quando contraiu nupcias com Vital de 

Souza Rolim membro de tradicional familia de Jaguaribe. 

Do consorcio, entre outros filhos, nasceu, Inacio, a 22 de agosto de 1800, que se ordenou 

em Olinda, voltando, mais tarde, para o sitio de seus pais onde fundou um colegio, em 1843. 

Em volta do colegio, foi nascendo a povoacao. Cresceu a Cidade, que em breve, se tornou 

poderoso nucleo de civilizacao. Cajazeiras singularizou-se, assim, dentre todas as cidades 

do Brasil, pois teve, como Sao Paulo, seus alicerces firmados em um estabelecimento de 

ensino. 2 

2 Extraido do site http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?codmun=250370# 

http://cajazeiren.se
http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel
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A N E X O li 

R E G I M E N T O INTERNO 

P R E F E I T U R A DE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CAJAZEI RAS 

REGIMENTO G E R A L DO ORCAMENTO DEMOCRATICO - OD 

Capitulo 1 

Definigao, Principios Basicos e Finalidade. 

Art. 1° - Da Definigao 

O Orgamento Democratico e um instrumento de participagao direta dos cidadaos(as) no 

processo de elaboragao, implementagao e fiscalizagao da Lei de Diretrizes Orgamentarias 

(LDO), da Lei Orgamentaria Anual (LOA), do Piano Plurianual (PPA), das Obras, Servigos e 

Agoes do Municipio de Cajazeiras -PB; 

Art. 2° - Dos Principios Basicos 

a. O fortalecimento do poder local; 

b. O empoderamento da sociedade, atraves da sua participagao na gestao pubiica 

municipal; 

c. O estabelecimento do controle social, atraves de mecanismos de prestagao de 

contas e de transparencia das poiiticas publicas; 

Art. 3° - Da Finalidade 
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a. Instituir a democracia Participativa na Gestao das Poiiticas Publicas do Municipio de 

Cajazeiras, atraves da criagio de espagos publicos nao estatais de articulagao de 

interesses; 

b. Contribuir para a formacao do Piano Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes 

Orgamentarias (LDO) e da Lei Orgamentaria Anal (LOA); 

c. Contribuir para formagao do Piano de Investimentos Setorial; 

d. Fiscalizar as Obras e Agoes da Prefeitura Municipal de Cajazeiras. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Capitulo 2 

O Ciclo do Orgamento Democratico 

Art. 4° - Da Organizagao do Ciclo 

Paragrafo Unico - A organizagao do Ciclo, e do seu Regimento, e de responsabilidade da 

Coordenagao do Orgamento Democratico, a quern cabe definir as etapas e o calendario de 

atividades a serem desenvolvidas; 

a. O Ciclo do Orgamento Democratico - OD deve ser resultado de um planejamento 

participativo com a equipe do Orgamento Democratico - OD, provisoriamente formada por 

representantes das Secretarias de Administragao, Planejamento, Desenvolvimento 

Economico, Cultura, Agricultura e Desenvolvimento Rural, Superintendencia de 

Comunicagao, alem representantes da Comunidade. 

b. Os Relatorios da Avaliagao do Conselho e dos Delegados do Orgamento Democratico 

devem servir de subsidio para o planejamento 

c. O planejamento do Ciclo e definido levando em consideragao as regioes orgamentarias, 

as etapas, o conselho do Orgamento Democratico, os Delegados do Orgamento 

democratico, de acordo com a avaliagao anual. 

d. O ciclo do Orgamento Democratico e um processo dinamico, definido a cada ano. 
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Art. 5° - Das Regioes do OD 

Paragrafo Unico - Para viabilizar a participagao da populagao, dos diferentes bairros, 

Distritos e Zona Rural, o Municipio de Cajazeiras e dividido em 09 Regioes Orgamentarias, 

sendo 06 da cidade, 02 para os Distritos e uma para a Zona Rural, subdivida em 15 

Nucleos. 

Art. 6° - Das Etapas 

b. O Orgamento Democratico e composto por cinco etapas presenciais: 

6. 1 a Etapa - Audiencias Regionais; 

7. 2 a Etapa - Assembleias Regionais; 

8. 3 a Etapa - Assembleia Geral dos Delegados; 

9. 4 a Etapa - Audiencias Setoriais; 

10.5 a Etapa - Avaliagao. 

Art. 7° - Das Audiencias Regionais 

a. Sao procedimentos das Audiencias Regionais: 

1. Apresentagao cultural; 

2. Apresentagao do Orgamento Democratico para o ano em curso, com o devido 

calendario de atividades; 

3. Audiencia anual com o Prefeito e seus auxiliares para avaliagao das Agoes 

realizadas pelo governo; 

4. Apresentagao das obras a serem realizadas em cada regiao em curso; 

5. Distribuigao dos formularios de demandas para escolha das Prioridades para a 

elaboragao do Piano Plurianual - PPA e da Lei de Diretrizes Orgamentarias -

LDO; 

6. O formulario de demandas tambem solicita que o cidadao indique pelo menos 

uma obra para a regiao, a ser incluida na LOA do proximo ano de acordo com as 

prioridades da LDO; 

7. Distribuigao do material explicativo sobre o orgamento Democratico 

(Folders/Cartilhas); 
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8. Sistematizacao e apresentagao das prioridades eleitas; 

9. Divulgagao do Calendario das assembleias regionais; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Art. 8° - Das Assembleias Regionais 

a. Sao procedimentos das Assembleias Regionais: 

1. Apresentagao cultural; 

2. Assembleia anual com a presenga dos Secretarios dos setores do Governo que 

devem responder pelas Prioridades eleitas nas Audiencias Regionais; 

3. Apresentagao sistematizada das obras solicitadas para Lei Orgamentaria Anual -

LOA, de acordo com os formularios preenchidos nas Audiencias Regionais; 

4. Eleigao dos/as Delegados/as do Orgamento Democratico a cada ano, com direito 

a uma reeleigao, na seguinte proporgao: 

a - 01 (um) delegado regional para cada 10 (dez) participantes, na zona urbana, 

garantindo-se, no minimo, 01 delegado/a por Bairro, totalizando no maximo 15 por 

regiao; 

b - Nos Distritos, serao escolhidos no maximo 10 Delegados/as; 

5. Na Zona Rural, as Assembleias serao por Nucleos, devendo ser escolhido 01 (um) 

Delegado por cada comunidade que esteja representada na Assembleia; 

6. A cada ano, podera haver uma renovagao/substituigao de ate um tergo (um tergo) 

dos/as Delegados/as Regionais, caso as Assembleias Regionais considere 

necessario. 

Art. 9° - Da Assembleia Geral de Delegados 

a. Sao procedimentos da Assembleia Geral dos Delegados: 

1. Apresentagao cultural; 

2. Apresentagao dos resultados detalhados das Obras e Servigos solicitados, 

(estudadas e analisadas pelas respectivas Secretarias, Coordenagao e Conselho 

do OD) nas etapas anteriores do Ciclo do OD) para a Lei Orgamentaria Anual -

LOA do ano seguinte, de acordo com os formularios preenchidos nas 

Assembleias regionais; 

3. Escolha dos Temas das Audiencias Setoriais; 

4. Realizagao da Assembleia Anual dos Delegados com a presenga do Prefeito e 

auxiliares; 

5. Cada regiao e orientada a definir suas respectivas Comissoes de Fiscalizagao 

para acompanhamento de obras e servigos; 
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6, Avaliacao da atuacao do Conselho do Orgamento Democratico e propostas de 

adequagao e modificacoes na sua estrutura; 

7. Eleigao de dois conselheiros por regiao a cada ano; 

8, Divulgagao do calendario das audiencias setoriais; 

9. A Assembleia geral de Delegados podera ser convocada pela Coordenagao do 

Orgamento Democratico em carater "Extraordinario"; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Art. 10° - Das Audiencias Setoriais 

a. Sao procedimentos das Audiencias Setoriais: 

1. Apresentagao cultural; 

2. Apresentagao do balango da gestao de cada setor do governo, as agoes 

setoriais empreendidas, e apresentagao do Piano de Agoes e Investimentos 

para o proximo exercicio, de acordo com as prioridades eleitas; 

3. Discussao dos temas priorizados nas demandas das regioes com a 

participagao dos secretarios do Governo, Delegados e Conselheiros do 

Orgamento Democratico, e a populagao em geral; 

4. Apresentagao da comissao de Fiscalizagao de Delegados e Conselheiros do 

Orgamento democratico para acompanhamento das Obras e Servigos; 

Art. 11° - Do Conselho 

a. Sao atribuigoes do conselho do Orgamento Democratico: 

1. Discutir e analisar o Piano de investimentos, de acordo com as prioridades eleitas 

pela assembleia Regional do Orgamento Democratico; 

2. Participar do processo de consolidagao do Piano Plurianual (PPA), da Lei de 

Diretrizes Orgamentarias (LDO), da Lei Orgamentaria Anual (LOA), e emitir parecer 

para Apreciagao do poder Legislativo; 

3. Acompanhar a discussao e a votagao do PPA, da LDO e da LOA, na Camara dos 

Vereadores; 

4. Acompanhar a execugao Orgamentaria Anual e os Pianos de Investimento Setoriais, 

de acordo com o PPA, a LDO e a LOA; 

5. Avaliar o ciclo do orgamento Democratico, e seu Regimento Interno, e propor 

adequagoes e/ou modificagoes do mesmo junto a Coordenadoria do Orgamento 

Democratico; 

6. Trabalhar em parceria dos conselhos Municipais Setoriais; 

b. O Conselho do Orgamento Democratico e composto da seguinte forma: 

1. 01 Conselheiro Titular e 01 Suplente para cada Regiao, com mandato de um ano, 

eleitos na Assembleia dos Delegados; 
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2. 03 Conselheiros Titulares e 03 Suplentes, representantes do poder Executivo, todos 

indicados pelo Prefeito; 

3. 01 Conselheiro Titular e 01 Suplente, representantes do poder Legislativo, indicados 

pela Camara de Vereadores; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Art. 12° - Da Avaliacao 

Paragrafo Unico - O Ciclo do orgamento Democratico deve ser avaliado anualmente 

pela Equipe da Coordenagao do OD, pelos Conselheiros e Delegados do OD. 

a. A Avaliagao deve constar no calendario de atividades do Ciclo, que deve ser 

elaborado no planejamento Anual do OD; 

b. A Avaliagao da Equipe do OD deve contar com a participagao de todos/as os/as 

envolvidos no Orgamento Democratico; 

c. A equipe da coordenagao do OD deve acompanhar a avaliagao do Conselho do OD, 

e a avaliagao dos Delegados do OD; 

d. Cada avaliagao deve produzir um Relatorio que deve ser organizado e sistematizado 

pela coordenagao do OD. 

e. A avaliagao dos Delegados deve contar com a presenga do Prefeito e dos seus 

Auxiliares. 

f. A Avaliagao deve servir de base para o Planejamento do Ciclo do OD do ano 

seguinte; 

Capitulo 3 

Da Eleigao de Delegados e Conselheiros 

Art.13 - Podera ser candidato a Delegado aquele que comprovadamente: 

a. Seja morador da regiao em que e candidato; 

b. Seja maior de 18 anos; 

c. Nao seja detentor de mandatos eletivos nos poderes Legislativo ou Executivo; 

d. Nao seja servidor, fornecedor ou prestador de servigo da Prefeitura Municipal; 

e. Nao tenha pendencias com as instancias publicas federais, estadual e municipal, 

comprovadas por certidoes dos setores competentes; 

f. Nao possua antecedentes criminais, comprovados por certidoes dos setores 

competentes; 

g. Nao seja detentor de mandato de presidente em associagoes comunitarias urbanas 

ou rurais. 

Art.14 - Podera ser candidato a Conselheiro aquele que comprovadamente: 
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a. Tenha sido eleito Delegado Regional de acordo com os requisitos exigidos; 

Art.15° Do Processo de Eleigao de Delegado do Orgamento Democratico: 

a. Os candidatos devem preencher uma ficha de cadastro no inicio da Assembleia 

Regional e apresentar comprovante de residencia e documento de identidade; 

b. Os candidatos devem apresentar suas propostas; 

c. A lista de frequencia da Assembleia Regional define a quantidade de delegados da 

Regiao; 

d. Cada participante recebe uma credencial para votar; 

e. A eleigao e apuragao sao realizadas na Propria Assembleia Regional; 

f. Divulgagao dos nomes dos delegados da Regiao; 

g. Sera assegurada a representagao de minimo 01 (um) delegado por Bairro, 

comunidades de cada Regiao, representados na assembleia; 

h. Os delegados serao eleitos na proporgao de acordo com o artigo 8° 

i. Os delegados eleitos alem do numero maximo permitido serao considerados 

Suplentes de acordo com a votagao; 

Capitulo 4 

As Atribuigdes dos Delegados e Conselheiros 

Art.16° - As atribuigoes dos Delegados Regionais sao as seguintes: 

a. Formar Comissoes de fiscalizagao das Obras e Servigos do Orgamento Democratico 

na Regiao; 

b. Manter a comunidade mobilizada em torno do Orgamento Democratico; 

c. Acompanhar e fiscalizar obras e servigos e agoes setoriais por toda cidade; 

d. Acompanhar e contribuir para a aprovagao do Orgamento Democratico na Camara 

de vereadores; 

e. Reunir os conselheiros para que os mesmos informem o andamento dos trabalhos 

no Conselho do Orgamento Democratico; 

Paragrafo unico - Os Delegados Regionais do Orgamento Democratico nao recebem 

qualquer tipo de remuneragao, pois sao voluntarios/as; 

Art. 17 - As atribuigdes dos Conselheiros sao as seguintes: 

a. Fazer uso da assessoria da equipe tecnica da Prefeitura, para Analisar e Fiscalizar 

o piano de investimentos; 

b. Acompanhar e fiscalizar obras e servigos por toda cidade; 

c. Acompanhar e fiscalizar as agoes setoriais em toda cidade; 
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d. Acompanhar e contribuir para aprovagao do Orgamento Democratico na Camara de 

Vereadores; 

Paragrafo Unico - Os Conselheiros do Orgamento Democratico nao recebem qualquer 

tipo de remuneragao, pois sao voluntarios; 

Art. 18 - Das Comissoes de Fiscalizagao 

a. As comissSes de fiscalizagao devem ser formadas por delegados e Conselheiros do 

Orgamento Democratico; 

b. O processo de escolha e por adesao, sem limite da participagao e a sua composigao 

deve ser informada ao Conselho e a Coordenagao do OD; 

c. A comissao devera elaborar uma agenda de atividades, e formaliza-la junto ao 

Conselho e a Coordenagao do OD; 

d. As comissoes devem ser compostas por pelo menos cinco participantes; 

Art.19 - Das Exclusoes 

a. O Delegado ou Conselheiro que estabelecer qualquer vinculo com a Prefeitura 

depois de ter sido eleito devera se afastar de sua atividade de Representante 

Regional do Ciclo do Orgamento Democratico. 

b. O Delegado ou Conselheiro que mudar de enderego para outra Regiao durante o 

seu mandato devera comunicar ao conselho do Orgamento Democratico, e a 

Coordenadoria do Orgamento Democratico, para que seja avaliada a possibilidade 

do mesmo continuar como representante da Regiao ate o final do mandato, em 

carater exceptional, ou ser substituido pelo suplente; 

c. As comissoes podem ser formadas para fiscalizar obras especificas na Regiao, 

obras setoriais em cada Regiao e obras em mais de uma Regiao; 

d. O Conselho e a Coordenagao do OD devem solicitar dos orgaos competentes as 

informagoes necessarias referentes as obras que estao sendo realizadas, para que 

se viabilize a fiscalizagao por parte dos Delegados. 

Art. 20 - Os casos omissos deverao ser resolvidos pela Coordenagao do Orgamento 

Democratico, respeitando os principio da Democracia Participativa, da legitimidade das 

decisoes, e do controle social. 
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A N E X O III zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PREFEITURA DE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
l I A 7 CI D A C 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

SECRETARIA EXECUTIVA DA TRANSPARENCY E DO 

ORCAMENTO DEMOCRATICO 

RESULTADOS DAS AUDIENCIAS 

PUBLICAS DO ORQAMENTO 

DEMOCRATICO 

OBRAS E SERVIQOS 
ZONA URBANA 

ANO 

2009 
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1 a Regiao: (Por do Sol, Pio X, Multirao, Conjunto Poeta Ronaldo Cunha Lima, Conjunto 

Antonio Mariz, Tancredo Neves, Bairro dos Munieipios e Alto Belo Horizonte): 

PRIORIDADES: 

1. GERACAO E EMPREGO E RENDA 

2. SAUDE 

3. INFRA-ESTRUTURA 

OBRAS E SERVigOS 

_Posto de Saude para Comunidade Por do Sol; 

• Melhoria e reparo dos calcamentos; 

Melhoria da iluminagao pubiica; 

Recuperacao das pracas; 

Construgao do cemiterio da Zona Norte; 

• Construcao de uma quadra de esporte na Zona Norte; 

• Melhoria da infra-estrutura no conj. Ronaldo Cunha lima; 

• Cursos profissionalizantes; 
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• Area de lazer para criancas e adolescentes. 

• Mudanca de nome do bairro: bairro dos munieipios para bairro Minha Mae; 

• Fazer ajuste na area de lazer da zona norte; 

• Utilizaeao do CAIC para implantacao de area de lazer para criancas e jovens; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 a Regiao: (Populares, Sao Jose, IPEP, sol Nascente, Avenida Jose Americo de Almeida e 

Novo Horizonte): 

PRIORIDADES: 

1. INFRA-ESTRUTURA 

2. SAUDE 

3. GERACAO E EMPREGO E RENDA 

OBRAS E SERVICOS 

Reforma do Ginasio Poli esportivo; 

• Construcao e recuperacao de pracas e ambientes de lazer para a juventude; 

Construcao do cemiterio da Zona Norte; 

Construcao de uma lavanderia comunitaria; 



• Canal do Bairro Sao Jose; 

• Melhoria da infra-estrutura (calcamento e esgotamento sanitario) 

• Projetos Sociais direcionados a Juventude; 

• Construcao de uma creche; 

Melhoria na iiuminacao Pubiica. 

Projetos para inclusao social para os idosos (centra de convivencia) 

Projetos para inclusao de portadores de necessidades especiais; 

Criacao de um centra para convivencia comunitaria; 

Unidade de programa de saude da familia; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 a Regiao: (Remedios, Fatima Santos, Alto da Bela Vista, Tecedores): 

PRIORIDADES; 

1. SAUDE 

2. INFRA-ESTRUTURA 

3. GERACAO E EMPREGO E RENDA 

OBRAS E SERVICOS 



Calcamento e Pavimentacao de ruas e acessos; 

Urbanizaeao da entrada da Cidade; 

Construcao de um polo esportivo para a juventude; 

Construcao de pracas; 

Substituicao de casas de taipa por casas de tijolos; 

Saneamento basico; 

Redes de esgotos; 

Programa de controle as drogas; 

Intensificacao da vigilancia; 

Apoio a creche Maria Esperanca; 

Melhoria do atendimento nos postos de saude. 

Melhor ateneao para usuarios de drogas; 

Interagao para os jovens; 

Dar uma melhor ateneao a questao humana; 



4 a Regiao:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Sao Francisco, Capoeiras, Agrovila, Campo do Vaqueiro, Esperanca e Alto do 

Seminario): 

PRIORIDADES: 

1. GERACAO E EMPREGO E RENDA 

2. SAUDE 

3. INFRA-ESTRUTURA 

OBRAS E SERVigOS 

Melhoria da iluminacao pubiica; 

Habitacao (casas populares); 

Construcao de Lavanderia no bairro Esperanca; 

Recuperacao do caleamento das ruas e avenidas, melhoria dos acessos; 

• Construcao de um posto de saude no bairro esperanca; 

Urbanizaeao do campo do vaqueiro; 

Programa de incentivo ao 1° emprego; 

Criacao de cooperativas para trabalhos com material reciclado; 
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• Passagem molhada para o campo do vaqueiro; 

• Posto de saude para o campo do vaqueiro; 

Polo de esporte e cultura para a juventude; 

• Rede de esgotamento sanitario. 

• Recuperacao de locais abandonados; 

• Criagao de cursos profissionalizantes; 

Organizagao das cooperativas; 

• Melhoria da educagao infantil; 

• Capacitagao dos catadores para melhor organizagao das cooperativas; 

Criar projetos para essa capacitagao; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 a Regiao: (Crista Rei, Jardim Oasis, vila Nova, Jardim Adalgisa, Santa Cecilia, 

Desembargador Boto e Rosinha Parente): 

PRIORIDADES: 

1. SAUDE 

2. INFRA-ESTRUTURA 



3. GERACAO E EMPREGO E RENDA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

OBRAS E SERVICOS 

Esgotamento sanitario; 

• Calcamento nas ruas projetadas; 

• Melhoria da iluminacao pubiica; 

• Posto de saude no jardim Oasis; 

Praga da Igreja Sagrada Familia; 

Reforma e construcao de pracas; 

Construcao de creches; 

Reforma do posto de saude da Vila Nova; 

Programa de incentivo ao 1° emprego; 

Programa de apoio as maes que precisam trabalha 

Construcao de casas de tijolos; 

Melhoria na limpeza; 

Construcao de um aterro sanitario. 



Registro de imoveis; 

Saude; 

• Melhoria do hospital regional; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6 a Regiao: (Centra) 

PRIORIDADES: 

1. GERACAO E EMPREGO E RENDA 

2. MEIO AMBIENTE 

3. TRANSITO 

OBRAS E SERVICOS 

Melhoria da iluminaeao pubiica; 

Esgotos com manilhas; 

• Urbanizaeao da area da Telemar/Oi; 

Reestruturacao do mercado central; 

Melhoria do atendimento medico no posto da Dr. Coelho; 

• Solucao para o acude grande; 



Iluminaeao das oiticicas; 

Solucao para o canal da Joaquim Costa; 

Solugoes para estacionamento; 

Reformas nos calcamentos e melhoria da iluminagao das pracas. 

Melhoria da coleta de lixo na Rua Coronel Matos; 

Organizagao da feira com criacao de ilhas do consumidor; 

Centra historico; 

Iluminaeao da Rua Padre Rolim; 

Iluminaeao das Oiticicas; 


