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R E S U M O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 orcamento participativo e uma ferramenta de democratizagao do processo 
orcamentario, que pode ser aplicada em qualquer regiao ou municipio por 
proporcionar uma adaptacao de acordo com as peculiaridades de cada localidade. 
Dessa forma esse trabalho tern o objetivo de apresentar urn estudo de caso sobre a 
realizacao do Orcamento Participativo no municipio de Pombal dando evidencia ao 
capftulo IV de que trata da implantacao e da experiencia, enfocando todo processo 
de fundagao e realizacao da participagao popular no municipio. Nesse sentido, a 
legislagao contempla a importancia de urn planejamento democratico. A 
Constituicao Federal em seu inciso XII, do art. 29 estabelece que o planejamento 
municipal, deve ter a participacao popular atraves das cooperativas e associagoes 
decidindo sobre as poli'ticas e aplicabilidade dos recursos publicos. O tema central 
deste Estudo de Caso esta voltado a apresentar a importancia da experiencia do 
Orcamento Participativo como forma de inovacao da administragao publica do 
municipio de Pombal. Com a realizacao dessa pesquisa foi possivel observar que a 
populacao do municipio de Pombal aceitou a convocacao para participar do 
Orcamento Participativo de forma positiva, onde recebeu varios beneficios 
melhorando a qualidade de vida da populacao e despertando urn desejo de 
participar cada vez mais da administragao publica. 

Palavras-chave: Orgamento Publico. Orgamento Participativo. Democracia. 



ABSTRACT 

The budget participant is a tool of democratization of the budgetary process, that can 
be applied in any area or municipal district for providing an adaptation according to 
the peculiarity of each place. In that way this work has the objective of presenting a 
study of in case about the accomplishment of the budget participant in the municipal 
district of Pombal giving evidence to the chapter IV that's about the insertion and of 
the experience, focusing every foundation process and accomplishment of the 
popular participation in the municipal district. In that sense, the legislation 
contemplates the importance of a democratic planning. The Federal Constitution in 
its article XII, of the art. 29 establish that the municipal planning should have the 
popular participation through the cooperatives and associations deciding about the 
politicize and the application of the public resources. The central theme of this Study 
of Case has the purpose of presenting the importance of budget Participant's 
experience like form of innovation of the public administration of the municipal district 
of Pombal. With the accomplishment of that research it was possible to observe that 
the population of the municipal district of Pombal accepted the summons to 
participate of budget participant in a positive way, where received several benefits 
improving the quality of life of the population and waking up a desire to participate 
more and more of the public administration. 

keyword: Public budget. Budget participant. Democracy. 
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1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA INTRODUCAO 

No Brasil o Orgamento Publico era elaborado de forma antidemocratica, onde 

a gestao publica governava de forma cenfralizada a populacao sentia-se incapaz de 

entender o orgamento publico devido a sua elaboragao ser de forma tecnica, como 

tambem pela falta de transparencia na realizagao da administragao dos bens 

publicos. Os orgamentos eram elaborados ou pelos gestores publicos ou pelos 

agentes politicos, isso fazia com que a administragao publica voltasse apenas para a 

analise da previsao das receitas e fixagao das despesas embasadas no ano anterior. 

A Constituigao Federal de 1988 e a Lei 4.320/64 estabelecem a criagao de 

instrumento legais de planejamento que foi o Orgamento Programa e o Orcamento 

Base Zero, esses meios nao atingiram a expectativa da populagao que cada vez 

mais se organizavam e tentavam atraves dos seus representantes no Poder 

Legislative democratizarem a administragao publica. 

Com a vigencia da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) em 2000, onde 

discorre sobre o principio da transparencia, a sociedade civil organizada conquistava 

novos horizontes. Surge entao o Orgamento Participativo (OP), uma forma nova de 

democratizagao do processo orgamentario, onde nesse processo toda comunidade 

participa de forma ativa nas decisoes e na elaboragao do orgamento publico. 

Entretanto, o foco principal desta pesquisa se refere ao desempenho que o 

Municipio de Pombal realizou para a implantagao do Orgamento Participativo. Nesse 

sentido, esse trabalho visa avaliar a implantagao do OP, demonstrar as prioridades 

por parte na comunidade local no pen'odo 2005 e 2006. 

1.1 Tema e problema 

O orgamento e composto pelas informagoes que servem para auxiliar nas 

agoes governamentais. Atraves dele o governo tenta satisfazer as necessidades da 

sociedade, devido a uma diversidade de necessidades sociais, muitas vezes nao se 

consegue realizar os desejos da comunidade. 

Porem, para atender aos anseios da comunidade, as administragoes publicas 

contam com o orgamento participativo como ferramenta essencial nas tomadas de 

decisao. 
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O orgamento participativo auxilia a sociedade no direito de opinar nas 

decisoes administrativas da gestao publica, declarando para os gestores as suas 

necessidades e carencias a fim de conseguirem minimizar as desigualdades socials 

e exercerem a sua cidadania. 

Este trabalho busca mostrar um estudo de caso sobre a implantagao do 

Orgamento Participativo no Municipio de Pombal que se propoe como seguinte 

problema: A implantagao do orcamento participativo contribui para a melhoria da 

qualidade de vida da populagao? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo Geral 

Verificar se a implantagao do Orcamento Participativo contribui para beneficiar 

a qualidade de vida da populagao de Pombal - Pb. 

1.2.2 Objetivos Especificos 

• Evidenciar conceito de orcamento publico e orgamento participativo; 

• Demonstrar a forma de implantagao do orcamento participativo no 

municipio de Pombal; 

• Delinear sobre a importancia do orcamento participativo, e como ele e 

realizado no municipio de Pombal; 

• Verificar a contribuigao do orgamento participativo beneficiando a melhoria 

da qualidade de vida da populagao do municipio de Pombal. 

1.3 Justificativa 

O Orgamento Participativo permite que os cidadaos participem da elaboragao 

do orgamento, dando suas opinioes e definindo suas prioridades, isso torna a 

administragao publica mais democratica. 
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A opgao pelo trabalho sobre a tematica: A experiencia do Orgamento 

Participativo no municipio de Pombal reflete a necessidade de aquisicao de 

conhecimentos e informacoes sobre a problematic^ por parte dos cidadaos, a fim de 

possibilitar o desenvolvimento de urn trabalho onde a interagao configura-se como 

urn meio de atuacao democratica na administragao publica. 

A participagao direta da populacao expressando suas necessidades promove 

uma interagao entre a politica e a sociedade, o Orgamento Participativo pode ser 

considerado como processo inovador por proporcionar transparencies das agoes 

governamentais. Dessa forma, discutir esse tema e urn processo educativo de suma 

importancia como instrumento que propicia conhecimento, envolvendo cidadaos na 

tomada de consciencia, como sujeitos politicos e criticos que reivindicam seus 

direitos e exigem dos seus representantes o cumprimento do seu papel como gestor 

comprometido com a seriedade e responsabilidade em administrar os bens publicos. 

A introdugao do Orgamento Participativo configura-se como uma nova 

dinamica de interagao, permitindo uma forma de participagao direta da populagao no 

processo de tomada de decisoes governamentais, e nessa abordagem esse trabalho 

viabiliza uma metodologia de aprendizagem onde professores e alunos possam 

discutir a tematica no contexto local como forma de aprendizagem e exercicio da 

cidadania. 

Considera-se tambem de fundamental importancia, observando-se que existe 

em nossa sociedade urn vicio de corrupgao e desmandos com os recursos publicos 

o que causa enormes prejuizos a sociedade. Nesse sentido, envolver a sociedade 

civil organizada nas agoes que definem a aplicagao de verbas e na implementagao 

de servigos para a comunidade como uma forma de minimizar os desvios de 

recursos publicos garantindo o exercicio da cidadania e fato importante desse 

processo. 

Dessa forma esse trabalho justifica-se pelo fato de ser urn instrumento que 

pode favorecer a fiscalizagao e acompanhamento dos gastos do poder executivo, 

por parte da sociedade civil, visto que e possivel conhecer de onde vem os recursos 

para o municipio e como sera gasto e investido. 



1.4 Metodologia da pesquisa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para a execugao deste estudo foi utilizada a seguinte metodologia: 

levantamento bibliografico sobre a tematica, atraves de livros, apostilas e sites de 

internet. Em seguida foi realizado um estudo de campo onde se utilizou atas de 

audiencias publicas e foi realizada uma entrevista atraves do questionario A, 

direcionado as pessoas que organizaram o orgamento participativo, junto a 9 

agentes publicos municipals esses sao eram as pessoas que trabalham na 

prefeitura, os secretarios da educagao, acao social, saude, entre outros, que 

compoe toda a parte organizacional para a realizacao do Orgamento Participativo. 

Para responder o problema proposto foi elaborado o questionario B, que foi 

direcionado a sociedade civil organizada que participaram do Orgamento 

Participativo, essa segunda amostra foi constituida por 20 entrevistados, a partir das 

assinaturas que constavam nas atas. 

Dessa forma a pesquisa foi aplicada na zona rural e urbana do municipio de 

Pombal no periodo de 23 de novembro a 07 de dezembro de 2007. 

Assim, para atingir aos objetivos propostos e responder ao problema da 

pesquisa, a abordagem quanto aos objetivos da pesquisa classificou-se como 

pesquisa exploratoria, pois procurou buscar um entendimento sobre a experiencia 

do Orgamento Participativo no municipio de Pombal, segundo os procedimentos de 

coleta e fontes de informagao foi utilizada a pesquisa documental e um estudo de 

caso, do ponto de vista da natureza dos dados a pesquisa e quantitativa. 

1.5 Organizacao do trabalho 

Este trabalho esta organizado em quatro capitulos, as referenciais 

bibliograficas e os anexos. A pesquisa inicia-se com a introdugao onde re lata os 

aspectos iniciais sobre orgamento e orgamento participativo, na sequencia, trabalha-

se o tema, problema, objetivos geral e especificos, a justificativa, a metodologia. 

O segundo capitulo trata da fundamentagao teorica em que foram abordados 

o orgamento publico, seus conceitos, principios, tipos e ciclos orgamentarios, 

descreve tambem sobre o orgamento participativo, seus conceitos, objetivos, 
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aplicabilidade, regulamentagao, metodologia e principios que norteadores para a 

elaboragao do Orgamento Participativo. 

O terceiro capitulo e constituido da analise e discussao dos resultados sendo 

apresentado um estudo de caso realizado no Municipio de Pombal, onde se verifica 

a implantagao e descreve a analise da experiencia vivenciada pelo Municipio. 

No quarto capitulo esta apresenta as conclusoes sobre o trabalho realizado. 

Onde se averiguar o atingimento dos objetivos geral e especificos e faz-se um 

resumo da experiencia do orcamento participativo no municipio de Pombal. 
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2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA FUNDAMENTAL AO TEQR1CA 

2.1 Orgamento Publico 

0 orgamento publico pode ser considerado uma ferramenta de organizagao 

dos trabalhos a serem realizados pelo Poder Executivo, e devera ser expresso em 

forma de lei depois de ter sido aprovado pelo Poder Legislativo. 

De acordo com Kohama (2003, p, 62), define orgamento como: 

Processo pelo qual se elabora, expressa, executa e avalia o nivel de 

cumprimento da quase totalidade do programa de governo, para cada 

periodo orcamentario. E um instrumento de governo, da administragao e de 

efetivacao e execucao dos pianos gerais de desenvolvimento socio-

economic©. 

Nesse sentido percebe-se que o orgamento e o meio que a administragao 

publica tern para alcangar as metas estabelecidas nos programas de governo, e 

composto pelas informagoes que servem para auxiliar nas decisoes administrativas 

do poder publico. Atraves dele o governo tenta satisfazer as necessidades da 

sociedade, devido a uma diversidade de necessidades sociais. 

Sobre a materia. SA e SA (1995.. p. 337) fazem o seguinte comentario: 

Orcamento publico e previsao dos fatos patrimoniais de uma entidade 
publica. Previsao de despesas e receitas de uma entidade publica. 
Previsao do exercicio de uma entidade de fins publicos. 

E oportuno tambem destacar que o orcamento publico alem de prever, 

elaborar e executar os programas orgamentarios preve as despesas e receitas do 

periodo orgamentario. A lei orgamentaria e uma lei em que as despesas previstas 

nao sao necessariamente obrigadas a serem realizadas pelos governantes, porem 

para a elaboracao de uma lei orgamentaria se faz necessario a aprovagao do Poder 

Legislativo. 
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2.1.1 Principios Orgamentarios 

Para que o orcamento publico possa se destacar dos outros tipos de 

orcamento, a Constituicao Federal de 1988 trata de forma expressa ou implicita os 

principios orgamentarios, que servem de auxilio para a administragao publica. 

Os principios orgamentarios auxiliam a administragao publica na elaboragao, 

execugao e controle do orcamento e podem ser divididos em: 

a) Principio da Programagao - trata da organizagao das agoes governamentais em 

forma de programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento. 

Neste sentido Harada (2001, p. 79) afirma que: 

Todo orcamento moderno esta ligado ao piano de acao govemamental. 
Assim, ele deve ter conteudo e forma de programagao. Os programas de 
governo de duracao continuada devem constar o piano plurianual, ao qual 
se subordinam os pianos e programas nacionais, regionais e setoriais. 

Segundo o autor o principio da programagao alem de programar as agoes 

governamentais com uma duragao continuada, deve esta contido no Piano 

Plurianual (PPA) por se tratar de lei orgamentaria onde a sua elaboragao e realizada 

para o prazo de quatro anos, onde podem ser englobados todos os programas 

nacionais, regionais e setoriais. Verifica-se que para a realizacao de programas do 

governo e essencial que se realize uma programagao, de forma que todas as agoes 

sejam apresentadas no PPA. 

b) Principio da Unidade - Kohama (2003, p. 63) menciona que: "Os orcamentos de 

todos os orgaos autonomos que constituem o setor publico devem-se fundamentar 

em uma unica politica orgamentaria estruturada uniformemente e que se ajuste a um 

metodo unico'. 

Seguindo essa linha de pensamento, Harada (2001) descreve que a 

prioridade do principio da unidade e dar uma orientagao politica para que o 

orgamento tenha um unico metodo e os documentos estejam organizados de 

maneira uniforme. 

Desse modo, pode-se aferir que cada ente federativo deve possuir o seu 

orcamento, ou seja, deve existir apenas um unico orgamento para cada exercicio 
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financeiro, sendo que este necessita ser estruturado de forma uniformemente, sendo 

fundamentado em uma politica orgamentaria, verifica-se que e atraves do principio 

da unidade que o poder publico unifica o seu orgamento e prepara os seus 

documentos seguindo analise e discussao dos resultados uma mesma metodologia. 

c) Principio da Universalidade - de acordo com esse principio o orgamento deve 

agregar todas as receitas e despesas, abrangendo toda a administragao direta e 

indireta dos Poderes, sendo assim todas as receitas e despesas do exercicio devem 

constar no orgamento nao constando de dedugoes. 

A Constituigao Federal em seu art. 165, § 5° explica que: 

I - o orcamento fiscal referente aos Poderes da Uniao, seus fundos, orgaos 
e entidades da administragao direta e indireta, inclusive furtdaeoes 
instituidas e mantidas pelo poder publico; 

II - o orcamento 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 instituidos e mantidos pelo poder publico. 

Neste sentido Harada (2001, p. 79) diz que "esse principio, hoje, tern sentido 

de globalizagao dos Poderes, fundos, orgaos, entidades da administragao direta e 

indireta etc., no orgamento anual geral". 

d) Principio da Anualidade - esse principio pode tambem ser chamado de 

periodicidade, por tratar do periodo que o exercicio financeiro deve ter vigencia, o 

periodo e de um ano para um melhor controle e execugao os objetivos do 

orcamento. 

Kohama (2003, p. 64) comenta que o periodo de um ano e uma vantagem 

pelo fato da programagao de um periodo muito extenso teria uma maior 

possibilidade de obter erros, portanto o periodo de um ano para o orgamento e mais 

adequado para a realizagao dos objetivos sociais e economicos. 

e) Principio da Exclusividade - esse principio expressa que a lei orgamentaria 

devera confer apenas assuntos pertencentes a fixagao das despesas e previsao das 

despesas, evitando assim a insergao de materias nao-orgamentarias. 
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Pode verificar que esse principio na Constituigao Federal art. 165 § 8° nos 

seguintes termos: 

A lei orcamentaria anual nao contera dispositivo estranho a previsao da 
receita e a fixacao da despesa, nao se incluindo na proibicao a autorizagao 
para abertura de creditos suplementares e contratacao de operacoes de 
credito, ainda que por antecipacao de receita, nos termos da lei. 

f) Principio da Clareza - e de fundamental importancia por se tratar da forma em 

que o orcamento deve ser expresso, devendo o mesmo ser elaborado de forma 

clara, possibilitando a compreensao das suas disposicoes para qualquer individuo. 

Nesse sentido Silva (2004, p. 54) faz o seguinte esclarecimento: 

Se o orcamento e hermetico e vem acompanhado de complicados quadras 

que so o tecnico entende, e possivel que os interessados nao 

compreendam seu conteudo e alcance e, por via de consequencia, nao 

consigam descobrir coisas fundamentais para a vida do cidadao comum. 

g) Principio do Equilibrio - este principio objetiva que em cada exercicio financeiro, 

o orgamento deve ser elaborado de forma a manter o equilibrio, onde o montante da 

despesa nao ultrapasse a receita prevista para o periodo, evitando dessa maneira 

um desequilibrio acentuado nos gastos publicos, cabendo ao gestor publico 

consolidar: 

Uma salutar politica economica - financeira que produza a igualdade entre 

valores de receita e despesa, evitando desta forma deficits espirais, que 

causam endividamento congenita, isto e, deficit que obriga a constituicao de 

divida que, por sua vez, causa o deficit. 

(KOHAMA, 2003, p. 65). 

2.1.2 Tipos de Orgamentos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Orgamento por Programa - e uma forma de orgamento em que sao 

apresentados projetos com o objetivo de realiza-los. Filho (2004, p.11) explica que: 

O orcamento - programa e instrumento de planejamento que permite 

identificar os programas, os projetos e as atividades que o governo 

pretende realizar, alem de estabelecer os objetos, as metas, os custos e os 

resultados esperados e oferecer maior transparencia dos gastos publicos. 
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Filho (2004, p. 12 apud GIACOMONI, 2000, p. 157) destaca que 

essencialmente, o orgamento programa deve confer: 

• os objetivos e propositus perseguidos pela instituigao e para cuja 

consecugao sao utilizados os recursos orgamentarios; 

• os programas, isto e, os instrumentos de interagao dos esforgos 

governamentais, no sentido da concretizagao dos objetivos; 

• os custos dos programas medidos por meio da identificagao dos meios ou 

insumos (pessoal, material, equipamentos, servigos etc.) necessarios para 

a obtengao dos resultados; e 

• as medidas de desempenho, com a finalidade de medir as realizagoes 

(produto final) e os esforgos despendidos na execugao dos programas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Orgamento Base Zero - e um processo de planejamento orgamentario que 

deve analisar, reavisar e avaliar as despesas propostas segundo Kohama (2003, p. 

79); 

OBZ e um processo operacional de planejamento e orcamento que exige 
de cada administrador a fundamentacao da necessidade dos recursos 
totais solicitados, e em detalhes Ihe transfere o onus da prova, a fim de que 
ele justifique a despesa. 

Orgamento Participativo - Filho (2004, p. 15 apud PASCOAL, 2002, pp. 16-

17) o que se convencionou chamar de "orgamento-participativo" caracteriza-se por 

uma participacao direta e efetiva das comunidades na elaboragao da proposta 

orgamentaria do Governo. Por uma decisao do Governo, inspirada nos principios 

democraticos e no postulado da cidadania participativa, a propria sociedade civil, por 

meio de conselhos e associagoes, dentre outros, e ouvida (e nao olvidada, como 

costuma acontecer), quando da definigao das metas e dos programas prioritarios. 

Objetiva-se, com isso, atender as efetivas necessidades da populagao que, muitas 

vezes, nao se sente representada pelos parlamentos eleitos. E, sem duvida, um 

avango com vistas a democratizar a gestao publica e atender ao verdadeiro 

interesse social. No Brasil, sobretudo nas regioes Sul e Sudeste, existem 

experiencias vitoriosas em materia de participacao popular na elaboragao e 

fiscalizagao do orgamento. 
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2.1.3 Cido Orcamentario 

O ciclo orcamentario pode ser definido como o periodo que contempla o inicio 

da elaboragao orgamentaria, seguindo uma sequencia de etapas desenvolvidas pelo 

processo orcamentario que finaliza no encerramento de determinado exercicio 

financeiro. Dentro do ciclo orcamentario, segundo Kohama (2003) deverao 

transcorrer as seguintes fases: 

a) Elaboragao - Esta fase e de responsabilidade exclusiva do Poder Executivo. E a 

preparagao dos objetivos necessarios para a materializagao e concretizagao, 

fixando-os para o periodo considerado. Ressalte-se que a elaboracao do orgamento 

deve esta em conformidade com a Lei de Diretrizes Orgamentaria. 

b) Estudo e Aprovagao - Essa segunda fase envolve os tramites da proposta de 

orgamento no ambito do Poder Legislativo, visto que e de competencia do referido 

Poder, realizar estudos, bem como, formalizar os parametros de aprovagao. 

c) Execugao - essa fase trata da realizagao dos objetivos e metas elaborados nas 

fases anteriores, que sao determinados pelo poder publico sendo fundamentada 

pela programagao do orgamento aprovado para uma melhor execugao do 

orgamento. 

Silva (2004, p. 76) com relagao a execugao orgamentaria entende que: A 

execugao orgamentaria pode ser definida como a atividade e procedimento 

desenvolvidos pela administragao publica, para concretizar as metas estabelecidas e 

aprovadas quando do planejamento e implica a mobilizagao de recursos humanos, 

materiais e financeiros. 

d) Avaliagao - Kohama (2003, p. 69) afirma que "a avaliagao refere-se a 

organizagao, aos criterios e trabalhos destinados a julgar o nivel dos objetivos 

fixados no orgamento e as modificagoes nele ocorridas durante a execugao". Nesse 

sentido, pode-se aferir que nessa fase sao avaliados todos os objetivos e a 

eficiencia das agoes empregadas para a utilizagao dos recursos e realizacao das 

metas previstas. 
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2.1.4 Leis Orgamentarias 

O processo de planejamento orcamentario de acordo com a Constituicao 

Federal de 1988, nos incisos I, II e II, art. 165, consubstancia-se nos seguintes 

documentos: Piano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orcamentarias - LDO e Lei 

Orgamentaria Anual - LOA, abrangendo os tres niveis de governos: federal, 

estadual e municipal. 

O Piano Plurianual esta previsto no art. 165, § 1° da Constituigao Federal de 

1988, que abaixo se transcreve: 

$1° A lei que institui o Poder Plurianual estabelecera, de forma 
regionalizada, as diretrizes, objetos e metas da administragao publica 
federal para as despesas de capital e outros delas decorrentes e para as 
relativas dos programas de duragao continuada. (BRASIL, 1998). 

Nascimento e Debus (2002) explicam que o objetivo de implantar um piano de 

forma regionalizada era, sobretudo. reduzir as disparidades entre as regioes 

geograficas do Pais, em especial do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, em relagao as 

regioes Sul e Sudeste, sendo estas mais desenvolvidas sob todos os aspectos. Os 

autores ainda argumentam que "uma das formas idealizadas para alcangar esse 

objetivo foi atraves do investimento publico, do qual o PPA vem a ser o instrumento 

canalizador de recursos" (2002, p. 16). 

Kohama, (2003, p. 57) define o PPA enaltecendo a sua vigencia e 

especificando os niveis de governo que sao abrangidos pelo Piano Plurianual: 

O Piano Plurianual e um piano de medio prazo, atraves do qual procura-se 
ordenar as agoes do governo que levem ao atingimento dos objetivos e 
metas fixados para um periodo de quatro anos, ao nivel do governo federal, 
e tambem de quatro anos ao nivel dos governos estaduais e municipals. 

Entende-se como Lei de Diretrizes Orcamentarias (LDO) como um 

instrumento de planejamento que visa estabelecer metas e prioridades da 

administragao publica, servindo tambem como instrumento norteador para a 

elaboragao dos orgamentos anuais. 

Nascimento e Debus (2002, p. 17) com relagao ao PPA fazem a seguinte 

explanagao: "trata-se, portanto, de instrumento que funciona como elo entre o PPA e 
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os orcamentos anuais, compatibilizando as diretrizes do Piano a estimativa das 

disponibilidades financeiras para determinado exercicio". 

De acordo com Bruno (2001) apos o advento da Lei de Responsabilidade 

Fiscal a LDO teve seu conteudo ampliado instituindo dois novos instrumentos de 

planejamento. Trata-se do Anexo de Metas Fiscais, em que constarao as propostas 

que deverao constar em relagao a arrecadacao e aos gastos para determinado 

periodo e do Anexo de Riscos Fiscais, em que segundo Kair (2001, p. 26) "serao 

avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas, 

informando as providencias, caso se concretizem". 

Segundo Bruno (2001, p. 44) "a LOA e um instrumento que reflete dados 

sobre as agoes de curto prazo, que o governo esta autorizado a realizar, 

classificadas em programa de trabalho". 

A LOA compreendera segundo a Constituigao Federal de 1988. em seu art. 

165 §5°: 

• Orgamento fiscal que sera referente aos tres poderes publicos, seus fundos, 

orgaos e entidades da administragao direta e indireta, inclusive fundagoes 

instituidas e mantidas pelo poder publico; 

• Orcamento de investimentos das empresas em que o Estado, de forma direta 

ou indireta, detem a maioria do capital social com direito a voto; 

• Orgamento da seguridade social, que devera abranger todas as entidades e 

orgaos a ela vinculados, da administragao direta ou indireta, como tambem os 

fundos de fundagoes instituidos e mantidos pelo Poder Publico. 

Nascimento e Demus (2002, p. 19) enaltecem a importancia dessa Lei 

quando afirmam que: "a LOA constitui o mais importante instrumento de 

gerenciamento orgamentario e financeiro da Administragao Publica, cuja principal 

finalidade e administrar o equilibrio entre receitas e despesas publicas". 

Nesse contexto, percebe-se que a Lei de Diretrizes Orgamentaria e uma Lei 

especifica, que contem a discriminagao das receitas e despesas para cada 

orgamento, contendo tres sub-orgamentos: orgamento fiscal, de investimento das 

empresas e da seguridade social, devendo ser elaborada, segundo Khair (2001) em 

conformidade com o Piano Plurianual e a Lei de Diretrizes orgamentarias. 
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3 OrgamentozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Participativo 

O Orgamento Participativo pode ser compreendido como uma forma de 

democratizagio da administragao publica, a qual escuta as opinioes da populacao 

para melhor decidir na administragao publica, priorizando as necessidades imediatas 

dos cidadaos. 

Tornou-se uma pratica governamental executada mundialmente, por permitir 

que os cidadaos possam atraves de assembleias abertas e periodicas, participarem 

do destino dos investimentos publicos municipais. 

Pi res (2001, p. 35) destaca que, "o Orcamento Participativo representa mais 

um passo no sentido do aperfeigoamento politico". Entende-se que Orcamento 

Participativo passa a ser uma ferramenta de descentralizagao do poder dos 

parlamentares e a populagao passa a participar da gestao publica de forma 

organizada e ativa. 

3.1 Objetivo do Orcamento Participativo 

Acredita-se que o orgamento participativo surge como uma ferramenta 

democratica em que a populagao pode acompanhar com transparencia a 

aplicabilidade do dinheiro publico. 

Constata-se que os objetivos mais comuns do Orgamento Participativo sao: 

ouvir as necessidades da populagao, dar prioridades as necessidades mais 

imediatas, criar uma comunicagao direta entre o governo e a comunidade, manter 

um controle e fiscalizagao das obras publicas, possibilitar o exercicio da cidadania 

ativa, entre outros. 

Os objetivos do orgamento participativo devem ser elaborados e divulgados 

pelo orgao da administragao publica como forma de comunicar a toda comunidade 

como esta sendo projetado as suas atividades. 
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3.2 Areas de Aplicacao e o Principio da Auto-Regulamentagao do Orgamento 

Participativo 

O orcamento participativo pode ser aplicado tanto a administragao publica 

municipal como a estadual, na esfera municipal observa-se um maior interesse, pois 

se tona mais facil a participagoes da populagao. 

Pressupoem que o Orgamento Participativo e utilizado em alguns Estados 

como ferramenta para se democratizar, dando ao povo o direito de participar das 

agoes e decisoes das politicas publicas. 

Para um melhor entendimento do orgamento participativo, e necessario 

compreender o sistema constitucional que rege as Finangas Publicas, esse sistema 

abrange os procedimentos orgamentarios que sao o PPA, a LDO, a LOA, a 

Programagao Financeira e a Prestagao Anual de Contas, dessa forma a Constituigao 

Federal de 1988 em seus artigos 165 a 169 e a Lei 4.320, de 17/03/1964, que 

estabelece normas gerais para elaboragao e controle dos orgamentos e balangos da 

Uniao, dos Estados, dos Municipios do Distrito Federal, veem elucidar esse 

pensamento. 

O orcamento participativo e um movimento popular onde a comunidade tern o 

direito de expressar as suas carencias, ocorre na fase pre-orgamentaria, onde o 

orgamento ainda esta sendo elaborado, para que haja a harmonia entre os poderes. 

Mahfus (2000), ao analisar o contexto faz o seguinte comentario: 

O principio da auto-regulamentagao do Orgamento Participativo encontra 

apoio tanto dentro das leis organicas municipals, como da propria 

Constituigao Estadual, que preveem esta forma de consulta popular para 

que ocorra uma maior justeza e transparencia na aplicacao de recursos 

publicos. 

Dentre as informagoes acima mencionadas, podem-se destacar que o 

Orgamento Participativo tern o apoio legal da lei organica municipal e da 

Constituigao Estadual prevendo as formas de participagao da populagao e abrindo 

espago para que ocorra uma maior transparencia na administragao publica 

municipal, o conjunto de leis que cercam o orcamento participativo pode tambem 

burocratizar a participagao popular com o objetivo de equilibrar a participagao do 

cidadao, para que nao cheguem a disputar os espagos com a administragao publica. 
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0 orgamento participativo pode se caracteriza por emanar "poder" as 

associagoes comunitarias e a toda sociedade que estao participando do arcabougo 

decisorio da cidade. 

Mahfus (2000) considera que: 

O grande sucesso do Orcamento Participativo, e a introducao de uma 
formula mediadora de democracia direta e representativa, em que ha 
efetivamente a participacao popular e principalmente o cidadao entende 
que aquilo que foi aprovado sera realizado. 

Nesse sentido, constata-se que esse metodo proporciona uma seguranga ao 

cidadao no sentido de assegurar a realizagao das solicitagoes depois de serem 

aprovadas, isso evita que se faga uma politica centralizada e que se der 

preferencias a alguns e a outros nao, para isso e importante a nao-

institucionalizagao do orcamento participativo, impedindo possiveis subordinagoes 

entre os Poderes Publicos. Para garantir o sucesso e o bem considerado nome do 

OP, e necessario que o Poder Executivo aprove em plenario as suas deliberagoes, 

praticando assim uma politica publica. 

3.3 Metodologia e principios norteadores para a elaboragao do Orcamento 

Participativo 

O Orgamento Participativo para a sua elaboragao, obedece a varias 

metodologias, por que as realidades sao diferentes e mesmo assim uma unica 

prefeitura pode adotar diversas metodologias na elaboragao do Orgamento 

Participativo, ao longo do tempo uma cidade pode fazer uma reavaliagao da sua 

realidade e escolher uma metodologia que venha viabilizar um melhor aprendizado e 

conformidade. 

Para a escolha da estrutura do Orcamento Participativo pode-se analisar a 

geografia da cidade e a sua forma de ocupagao, os principais problemas sociais, 

economicos e financeiros, considerar a historia politica da cidade, verificar o 

objetivo, o prepare e principalmente a vontade do governo colocando a participagao 

popular como importante, averiguar os recursos material's disponiveis, constatar a 

conjuntura economico-social e politica. 
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Para optar por uma metodologia Pires (2001) contempla a ideia afirmando 

que o processo participativo deve obedecer a alguns principios fundamentals: 

a) Principio do carater pedagogico do processo - entende-se que esse principio 

aborda a falta de informagao da populacao que precisa ter conhecimento do 

processo decisorio da administragao publica, onde sejam executadas atividades 

pedagogicas para que a populagao entenda e participe das tomadas de decisoes. 

b) Principio da autonomia dos movimentos - esse principio pode ser entendido 

como o momento em que a administragao publica descentraliza as discussfies 

permitindo que a sociedade participe das reunifies, assembleias e plenarias 

elaboradas pelos seus representantes, tornando um momento de interagao e 

participacao da administragao com a comunidade. 

c) Principio da co-gestao - nas condigfies atuais percebe-se que nem a comunidade 

e nem o governo estao preparados para mudangas radicals, mas para que a co-

gestao acontega e imprescindivel que o governo desenvolva um trabalho mais 

democratico, porque a medida que a sociedade vai se organizando, vai tambem 

ganhando espago na administragao publica expandindo o grau de democracia por 

parte do governo. Pires (2001, p. 94) corrobora essa ideia, ao enfatizar que "esse 

principio visa evitar o surgimento de falsas expectativas a respeito dos limites da 

participagao popular nos processos decisorios, nos marcos institucionais da 

democracia representative". 

d) Principio da substituigao das reivindicagfies por prioridades - pode-se considerar 

esse principio como essencial na elaboracao do OP, pois e nesse momento que a 

sociedade elenca as principal's necessidades, visto que sao muitas as carencias da 

comunidade, podendo assim os gestores publicos atender o que de mais urgente a 

populagao necessita. 

e) Principio da organizagao e mobilizagao como forma de disputa de recursos -

esse principio enfatiza a forma de organizagao e mobilizagao por parte da 

comunidade, pode-se ressaltar que as comunidades que estao organizadas e que se 

mobilizam conseguem apresentar ao governo um maior numero de suas 

reivindicagfies, ganhando assim mais recursos para a sua comunidade. 

f) Principio da transparencia e dos limites das decisoes - nesse principio entende-

se como fundamental a transparencia no processo decisorio, pois e dificilimo que a 

populagao discuta todo o orgamento de uma so vez, para isso o processo 
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orcamentario passa por varias etapas onde a populacao tern que vislumbra todos 

esses caminhos percorridos. 

Para melhor esclarecimento Pires (2001, p. 94) ressalta que: 

E fundamental que os principio sejam explicitado e democraticamente 

pactuados, pois assim ficam claras as intencoes e o 'espirito' das agoes e 

decisoes, criando um clima de confianga mutua entre governo e populagao, 

que e um ingrediente essencial nos momentos criticos, gerados 

incompreensoes e divergencias que o novo sempre coloca em cena. 

Dentre as informagoes acima mencionadas, pode-se detectar a real 

importancia de se adotar principios do processo do OP, pois a populagao e o 

governo fixam um elo se confianga e deixam estabelecidas as agoes a serem 

obedecidas. 
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4 ANALISE EzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DISCUSSAO DOS RESULTADOS 

4.1 A Experiencia do Orgamento Participativo no Municipio de Pombal 

A seguir sera apresentada a experiencia pratica do orgamento participativo 

como forma de gestao do planejamento no Municipio de Pombal, mostrando a sua 

metodologia de implantagao, as prioridades e o envolvimento da populagao. 

4.1.1 Implantagao: Construindo para um Processo Democratic© 

Pombal e um das mais antigas cidades da Paraiba. As terras que 

compreendem o municipio de Pombal eram habitadas por varias tribos indigenas da 

familia Cariris. Depois de muitos combates os Portugueses chefiados por Teodosio 

de Oliveira Ledo, conseguiram dominar os indios fundando um pequeno arraial que 

por ficar proximo ao Rio Piranhas recebeu o nome de Arraial de Piranhas, alguns 

anos depois a cidade recebeu a denominagao de Vila Nova de Pombal. so em 21 de 

julho de 1862, a vila foi elevada a categoria de cidade, com a denominagao de 

Cidade de Pombal. 

O Municipio de Pombal esta localizada no sertao paraibano, proximo aos rios 

Piranhas e Pianco, na faixa ocidental do Estado da Paraiba. Segundo o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Pesquisa (IBGE) sua populagao e de 31.524 habitantes, 

tendo uma area de 889 km2. 

A gestao do municipio de Pombal introduziu o Orcamento Participativo no 

periodo de 2005, no momento sua representagao politica era composta por 9 

Vereadores e pelo Prefeito eleito, o Sr. Jairo Vieira Feitosa e seu vice, Dr. Ugo 

Ugulino Lopes. 

A populagao do municipio de Pombal, nao vivenciou experiencias que os 

inserissem num processo de construgao politica onde o exercicio da cidadania 

ocorre atraves da participacao dos individuos que assumissem o papel de agente do 

processo. Implantar o Orcamento Participativo foi em primeiro lugar uma agio 

ousada, uma vez que teria que iniciar um processo de esclarecimento junto a 

populagao atraves da sociedade civil organizada, propiciando uma interagao e 

integragao entre poder publico e a comunidade. A convocagao a participagao do 

povo repercutiu de forma positiva por se tratar de uma agio inovadora, gerando 



32 

expectativa dos setores organizados que ate aquele momento nao tinha 

conhecimento do processo e de sua importancia. 

Considera-se como estrategia de trabalho para a implantagao do orcamento 

participativo, a discussao do tema em toda a comunidade num processo educative 

que vislumbrava enaltecer a importancia da participacao popular na tomada de 

decisoes, das agoes administrativas que atendem aos seus proprios interesses. 

No inicio de 2005 o poder publico levou ao conhecimento da populagao do 

municipio de Pombal, a realizagao do PPA para o periodo de 2006/2009 que pode 

ser verificado no Anexo D, divulgando calendario de palestras e audiencias publicas, 

sendo este momento o primeiro passo da participacao popular na elaboragao de 

diretrizes para a administragao publica. 

Esse processo comegou com uma convocagao da administragao publica 

atraves dos meios de comunicagao e convites, como apresenta o Anexo A, que alem 

de convocar, informava a importancia da discussao com a populagao para a 

elaboragao do orgamento, fazendo relato das experiencias positivas vividas por 

outras cidades, bem como ressaltando a importancia do momento democratico a ser 

realizado. 

A sociedade organizada de maneira autonoma regula o funcionamento do 

Orgamento Participativo, por nao existir uma lei para o seu funcionamento. O 

Orgamento Participativo pode ser formado de acordo com as caracterfsticas de cada 

municipio, considerando sua politica, cultura, sociedade e a economia. Tudo deve 

ser pensado para que a inclusao popular, que e uma agio complexa, nao culmine 

com interpretagoes inadequadas que leva resultados insatisfatorios, principalmente 

numa regiao carente de informagoes no que diz respeito a novos modelos 

administrativos abertos a sugestoes e critica que geram mecanismos de politicas 

publicas adequadas a realidade local. 

E importante ressaltar que a populacao compreendeu essa convocagao como 

um grande passo da sua historia politica e como um marco de um processo 

democratico da administragao publica municipal cujos pilares estavam assentados 

no tradicionalismo. 

Para que acontega o melhor desempenho possivel do Orcamento 

Participativo, pode-se destacar como fatores importantes a interagao entre todas as 

secretarias municipals, para que haja uma melhor analise das arrecadagoes e dos 
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gastos publicos, programando os objetivos de curto, medio e longo prazo, para a 

sinterizagao os dados e elaborar as propostas que sera apresentada a populagao. 

4.1.2 Metodologia aplicada para a elaboragao no Orgamento Participativo do 

municipio de Pombal 

Para a elaboragao do Orgamento Participativo e indispensavel a aplicagao de 

uma metodologia, que proporcionara um direcionamento da execugao das 

atividades, confirmando essa linha de pensamento Pires (2001, p. 87) afirma que: "a 

elaboragao do orgamento participativo popular pode ser baseado nas mais diversas 

metodologias". O Orgamento Participativo permite ao poder executivo criar 

metodologias de trabalho para serem aplicadas junto a sociedade, com definigao de 

criterios como competencias e capacitagao, definindo metas e recursos que deverao 

ser aplicados visando atender as demandas essenciais indicadas pela populacao 

que indicara representantes de associagfies, ONGs, conselhos e sindicatos para a 

defesa de seus interesses. 

Como a metodologia devera ser adotada devido as necessidades de cada 

municipio, a administragao publica municipal de Pombal elaborou os seguintes 

criterios: 

a- mapear o municipio, dividindo-o em setores; 

b- descentralizar as discussfies; 

c- elaborar criterios de solugao das demandas apresentadas; 

d- elaborar criterios de participacao popular; 

e- definir instancias de participacao e suas competencias especificas. 

A partir da definigao desses criterios toma-se possivel efetuar um trabalho 

que tera impacto modernizador sobre as diferentes agendas publicas municipais 

permitindo ao gesto publico acesso de forma mais rapida as informagfies precisas 

das reais necessidades da populagao, possibilitando o melhor direcionamento dos 

recursos do municipio, com a metodologia definida os agentes publicos municipais 

podem direcionar da melhor forma possivel a realizagao do Orgamento Participativo. 

Cabe enfatizar que as reunifies foram realizadas com a zona urbana e com a 

zona rural, o municipio de Pombal tern regularmente organizado 48 associagoes 

comunitarias sendo rurais e urbanas alem das organizagoes nao-governamentais 
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que favorece a disseminacao dessa ideia. As audiencias eram realizadas com 

carater educativo, com a utilizagao de data-show, reto projetor e folhetos 

informativos. Posteriormente apos ter definido sua metodologia de trabalho, a regiao 

foi mapeada dividindo em 35 setores, sendo 6 setores da area urbana e 29 na area 

rural, pode-se verificar que a zona rural tern uma participagao mais ativa que as 

comunidades localizadas na zona urbana. Durante o primeiro semestre de 2005, o 

gestor publico e seus assessores, descentralizaram as discussoes realizando em 

torno de 6 audiencias publicas, para a realizagao das audiencias publicas era 

elaborado um calendario a qual toda a populagao tomaria conhecimento, nessas 

reunifies eram apresentadas propostas para a realizagao do PPA e tinha como 

principal objetivo conhecer o que a populagao do municipio de Pombal estava 

necessitando, no Anexo B pode-se conferir a nota de audiencia publica do ano de 

2005, onde sao apresentadas as prestagfies de contas da administragao e se 

discute as necessidades basicas da comunidade, propondo medidas que venha 

sanar as suas carencias. 

Os representantes de cada setor se reunem com a comunidade para 

definirem as prioridades, esse momento e chamado de "Audiencias Publicas". 

Nessas audiencias sao definidas as obras e agoes que o governo devera 

desenvolver durante o ano seguinte, ocorriam tambem plenarias tematicas, onde 

nessa ocasiao discutia-se sobre algumas tematicas: educagao, saude, 

pavimentagao e drenagem, agricultura e abastecimento, esporte, cultura e lazer, 

assistencia social, habitagio, transporte, dentre outros. Nessas plenarias eram 

elencadas as necessidades imediatas de cada setor enfocando em cada tematica 

suas prioridades, nesse momento todos os participantes teriam o direito de elencar 

as necessidades mais importantes para que a administragao publica as priorize na 

elaboracao do orcamento. 

Apos essas fases os representantes de cada setor e a sociedade civil 

organizada, ficavam responsaveis em listar as propostas de obras e agio imediatas 

para encaminhar ao gestor publico e seus assessores, conforme pode-se verificar no 

Anexo C o formulario de solicitagfies que eram preenchidos pela comunidade. A 

seguir sera apresentado um quadro demonstrativo da divisao dos setores, das 

demandas prioritarias da comunidade no ano de 2005. 
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SETORES COMUNIDADE ZONA DATA DEMANDAS PARTICIPANTES 
Setor 1 Bairro dos 

Pereiros 

Urbana zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA26/04(05 • Reform a do esgotamenfo sanifario; 

• Caicamento; 

• Cortstrucao de banheiros publicos. 

9 

Setor 2 Conj. Janduy 

Carneiro 
Urbana 26/04/05 • Caicamento; 

• Construgm de um Posto Medico; 

• Reforms do esgotaroento sanrtario; 

4 

Setor 3 Carvalhada Urbana 26/04/05 • Construqao de rede de esgoto; 

* Calcamerto; 

• Cons, de pontes. 

1 

Setor 4 Nova Vida e 

Petropolis 

Urbana 28/04/05 • Cons, do posto P S F ; 

• Cons. de escoJa de Ens. 

Fundamental; 

• Urbanizacao. (prioridades de forma 

a atender os dois bairros) 

7 

Setor 5 Vida Nova Urbana 28/04/05 • Cons, de posto medico; 

• Cons, de centra comunitario; 

• Cons, de banheiros comunitarios. 

8 

Setor 6 Centre Urbana 28/04/05 • Tratamento de esgotos; 

• Gerenciamento do lixo hospitalar; 

• Despoluicao do Rio Pianco. 

5 

Setor 7 Sitio Sao Jose 

dos Afves 

Rural 25/04/05 • Horas maquinas; 

• Passagem molhada; 

• Energia eletrica. 

1 

Quadro 1: Divisao dos setores e demandas prioritarias do setor 1 ate o setor 7 

Fonte: Atas das realizacoes das audiencias publicas, Prefeitura Municipal de Pombal-PB 

SETORES COMUNIDADE ZONA DATA DEMANDAS PARTICIPANTES 

Setor 8 Sffio Triangufo Rural 29/04/05 • Poco artesiano; 

• Limpeza da bacta do acude; 

• Acude comunitario. 

1 

Setor 9 Sitio Varzea 

Comprida dos 

OUveiras 

Rural 29/04/05 • Dessalmizador; 

• Restauraqao da passagem 

molhada; 

• Reativar o posto medico. 

1 

Setor 10 Sitio Canoas Rural 29/04/05 • Cons, do posto medico. 1 

Setor 11 Sftio Umari Rural 29/04/05 • EJerrificacao; 

• Cons, da passagem molhada. 

1 

Setor 12 Sitio Riacho de 

Pedra 

Rural 29/04/05 • Poco artesiano; 

• Posto de medico; 

• Eletrificacao. 

1 

Setor 13 Sitio Flores Rural 29/04/05 • Reeuperacio do serrate; 

• Poco artesiano: 

• Cons.de banheiros e saneamento 

basico. 

1 

Setor 14 Sitio Forguilha 

Grossa 

Rural 29/04/05 • Passagem molhada; 

• Reeuperaeao de moradia; 

• Horas maquinas. 

1 

Quadro 2: Divisao dos setores e demandas prioritarias do setor 8 ate o setor 14 
Fonte: Atas das realizacoes das audiencias publicas, Prefeitura Municipal de Pombal-PB 

http://Cons.de
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SETORES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACOMUNIDADE ZONA DATA DEMANDAS PARTICIPANTES 
Setor 15 Sitio Lajedo Rural zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA30/04/05 • Atendimenfo medico; 

• Cons, e reeuperaeao de moradias; 

• Concfusao da obra da associagao. 

2 

Setor 18 Sitio 

Catolezinho 
Rural 30/04)05 * Reeuperaeao do poco; 

* Horas maquinas; 

* Cms. de lavanderta comunitaria. 

1 

Setor 17 Sitio Riachao Rural 30/04/05 » Passagem molhada; 

* Horas maquinas; 

• Restauragao de estradas. 

2 

Setor 18 Sitio Pedra 

Branca 

Rural 30/04/05 • Horas maquinas; 

• Cons. De barragem; 

• Limpeza da bacia do acude 

1 

Setor 19 Sitio Malhada 

do Bezerro 

Rural 30/04/05 • Cons de acude, 

• Limpeza da bacia do acude; 

• Passagem molhada. 

1 

Setor 20 Sitio Riachao 

de Baixo 

Rural 30/04/05 • Posto de medico; 

• Passagem molhada; 

• Cons, de mata-burro. 

1 

Setor 21 Sitio Monte 

Alegre 

Rural 30/04/05 • Posto de medico; 

• Cons e reeuperaeao de moradias; 

• Horas maquinas. 

1 

Quadro 3: Divisao dos setores e demandas prioritarias do setor 15 ate o setor 21 

Fonte: Atas das realizacoes das audiencias publicas, Prefeitura Municipal de Pombal-PB 

SETORES 
COMUNIDADE ZONA DATA DEMANDAS PARTICIPANTES 

Setor 22 Sitio Santa 

Maria 

Rural 30/04/05 • Reativacao do posto de saude, 

• Eletrificacao; 

• Reform a da passagem molhada. 

1 

Setor 23 Sitio 

Trincheiras 
Rural 30/04105 » Dessalinizador com saneamento 

basico; 

• Const de lavanderias; 

• Horas maquinas. 

3 

Setor 24 Sitio Pinhoes Rural 30/04/05 • Cons, de pacos; 

• Passagem molhada. 

2 

Setor 25 Sitio Jua i e U Rural 30/04/05 • Perfuracao do poco artesiano em 

Jua II; 
• Cons, de acude em Jua 1; 

• Passagem molhada em Jua 1 e II. 

5 

Setor 26 Sitio Riacho de 

Pedra 

Rural 30/04/05 » Cons, pogo artesiano; 

• Cons, mata-burro. 

1 

Setor 27 Sitio Barra Rural 30/04/05 • Horas maquinas; 

• Eletrificacao; 

• Fossas septicas. 

1 

Setor 28 Sitio Sao Joao 

I 

Rural 30/04/05 • Reform a da ponte: 

• Cons, do centra comunitario. 

2 

Quadro 4: Divisao dos setores e demandas prioritarias do setor 22 ate o setor 28 
Fonte: Atas das realizacoes das audiencias publicas, Prefeitura Municipal de Pombal-PB 
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SETORES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACOMUNIDADE ZONA DATA DEMANDAS PARTICIPANTES 
Setor 29 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASitio Sao Joao Rural 30/04/05 • Horas maquinas; 

• Cons, mata-burro; 

• Me/horamento de esfradas. 

1 

Setor 30 Distrito Anuria 

Camara 

Rural 30104105 * Cons, de lossas sept'icas; 

* Cons, de acude; 

* Cons, de praca. 

3 

Setor 31 Assentamento 

Jacu 

Rural 30/04/05 • Pogo artesiano; 

• Cons, de escola; 

• Horas maquinas. 

2 

Setor 32 Distrito Varzea 

Comprida dos 

Leites 

Rural 30/04/05 • Calcamento das praoas, 

• Horas maquinas; 

• Cons, mata-burro. 

2 

Setor 33 Sitio Gado 

Bravo 

Rural 30/04/05 * Poco artesiano; 

* Restauragao de acudes; 

* Cons, sede comunitaria. 

1 

Setor 34 Sitio tabuleiro 

redondo 

Rural 30/04/05 * Restauragao de agudes; 

* Passagem molhada; 

* Cons, de cistemas. 

1 

Setor 35 Sitio Alagadico Rural 30/04/05 • Reforms de agudes; 

• Horas maquinas; 

• Pogo artesiano. 

8 

Quadro 5: Divisao dos setores e demandas prioritarias do setor 29 ate o setor 35 

Fonte: Atas das realizacoes das audiencias publicas, Prefeitura Municipal de Pombal-PB 

O quadro acima exposto apresenta a divisao dos setores e suas principals 

reivindicagfies na implantagao do Orgamento Participativo, esses dados constam 

nas atas de audiencias publicas fornecida para consuita pela prefeitura municipal de 

Pombal. 

4.1.3 A execugao em 2006 e 2007 

A implantagao do Orgamento Participativo no municipio de Pombal ainda esta 

em construgao, esse processo tern como principal objetivo a ampliagao da 

democracia, visto que este metodo e fruto da agio cidada advinda como diz Paulo 

Freire (1987) de uma reacio-agio onde os sujeitos tomam consciencia de seu papel 

na construgio de uma sociedade justa, cujos individuos sejam sujeito da agio A 

agio e fruto de uma tomada de consciencia, pois s io resultantes de uma 

participagio efetiva no meio social onde esta inserido. 

No ano de 2006 e 2007 o municipio de Pombal, devido ao incentivo da 

populagio e o bom exemplo do OP de 2005, continuaram a realizagio do 

Orgamento Participativo, onde a metodologia e execugao das atividades 

continuaram as mesmas do ano anterior. 



38 

DEMANDAS - 2006 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
* Aquisigao de maquinas (tratores); 

D E M A N D A S - 2 0 0 7 

• Passagem molhada (zona rural); 

• Sistema no Nova Vida; • Pogos artesianos; 

• Horas comunitaria na Bulandeira; • Construgao de estradas; 

• Passagem molhada no Sitio Santa Monica; • Limpeza no barro da estagio; 

• Revitalizagao das pracas (Rua Padre Amancio 
Leite); 

• Construgao de cisternas; 

* Passsagem molhada; • Construgao de fossas cepttcas; 

• Limpeza de agudes na zona rural; • Construgao de casas de alvenaria (zona rural); 

• Distribuigao de sementes; • Abastecimento com carro pi pa (zona rural); 

• Revializagao da ponte do rio Pianco; • Projeto de inclusao produtiva e social; 

• Arborizagao das estradas de Pombal 

(margens das Brs,); 
• Construgao de posto medico (Comunidade do 

Estrefo); 

• Saneamento do bairro Petropolis; • Cons, de centro comunitario nos bairros. 

• Recursos para a secretaria de A g i o Sociaf apoiar 

as associagoes na realizagao de lazer para criangas e 

idosos; 

• Construgao de creches (Bairro Francisco 

Peretra); 

• Construgao de uma escoia especial com centre 

social; 

» Posto de saude (Sitio Santa Maria expendendo o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
atendimento ate a Cachoeira); 

• Compra de maquinas de reciclagem para a 

associagao dos catadores; 

• Restauragao de casas de madeira para alvenaria 

(Sftio Cachoeira); 

• Construgao de escolas, • Construgao campo de futebol (Sitio Jacu); 

• AmpJiacao de escolas; • Pavimentacao e espotos; 

• Inclusao de famflias no programa fome zero; • Dessalinizador, 

• Sinalizagao das entradas da zona rural; • Aquisigao de ambulancias: 

• Sinalizagao dos bairras; • Aquisigao de aparelhos de eco cardiogratia; 

• Semaforo proximo ao posto e a prefeitura; • Aquisigao de ultra-sonografia; 

• Implantagao de queijeiras na zona rural; • Aquisigao de raios-X e mamografos; 

• Implantagao de uma central de comercio. • Aquisipao de eletroncefaloscopia (Para o Centro 

Medico). 

Quadro 6: Demandas de 2006 e 2007 

Fonte: Atas das realizacoes das audiencias publicas, Prefeitura Municipal de Pombal-PB 

O quadro apresentado a cima, demonstra as demandas dos anos de 2006 e 

2007 essas foram algumas das principals reivindicagfies feitas pela populagao, 

essas informagfies foram retiradas das atas de audiencias publicas. 

As informagfies utilizadas para a elaboragao dessa pesquisa foram resultados 

de uma coleta de dados, obtidas mediante a utilizagao de um questionario, 

denominado como questionario para agentes publicos municipais, o qual foi aplicado 

de forma direcionada, respeitando os principios da participacao, as pessoas que 

trabalharam para a implantagao e execugao do Orgamento Participativo no 

municipio de Pombal. 

4.1.4 Analise dos dados coletados na sociedade civil organizada 

Para a realizagao deste estudo foi elaborado um questionario que foi aplicado 

atraves de entrevista. Com relagao ao conteudo, as questfies foram obtidas atraves 
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do prbprio contexto, sobre aquilo que se acredita e vivencia na pratica das pessoas 

que de fato estSo dlretamente atreladas as situagoes que permitem condigOes de 

fornecer as informagdes desejadas. Essa amostra tratou-se da an£lise dos dados 

coletados junto a sociedade civil organizada que participaram do Orgamento 

Participativo, o universo da pesquisa e composto 48 associagdes comunitarias 

sendo rurais e urbanas, onde cada associacao e composta por varias pessoas, o 

total da amostra para essa pesquisa foi de 20 entrevistados. 

Com relacao ao genero, encontrou-se o seguinte resultado: 60% dos 

entrevistados sao do sexo masculino e 40% e feminino. 

Grafico 1: Genero. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2007. 

No segundo grafico, os entrevistados foram questionados se ja participaram 

do Orcamento Participativo do municipio de Pombal, 100% responderam que sim. 

Feminino: 8 
40% 

Masculino: 12 
60% 

NAO: 0 
0% 

SIM: 20 " 
100% 

Grafico 2: Participou do Orcamento Participativo. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2007. 

O terceiro grafico, perguntou-se aos entrevistados em que ano eles 

participaram do Orgamento Participativo no municipio de Pombal, 25% responderam 
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que so em 2007, 25% responderam que participaram em 2005 e 2006, 15% 

afirmaram que participaram em 2006 e 2007, a maioria dos entrevistados com 35% 

responderam que participaram em 2005, 2006 e 2007, observou-se que nao foram 

indicados os anos: so 2006, so 2005, e nos anos 2005 e 2007. 

Grafico 3: Ano de Participacao do Orgamento. 
Fonte: Dados da pesquisa. 2007. 

O grafico quarto, mostra como os entrevistados foram informados da 

implantagao do Orgamento Participativo, 35% verifica-se que foram informados 

atraves dos meios de comunicacao, 29% ficaram sabendo atraves dos 

representantes de comunidades, 7% tomaram conhecimento atraves de divulgagao 

verbal, 5% atraves de divulgagao com panfletos, 22% receberam convite formal e 

2% atraves de outros que internet no site da prefeitura. 

7% 
Grafico 4: Atraves de que meios voce tomou conhecimento da implantagao do Orcamento 
Participativo. 
Fonte: Dados da pesquisa. 2007 
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No grafico quinto e evidenciado a localizacao dos entrevistados que 

participaram do processo da elaboragao do Orcamento Participativo, nota-se que 

60% sao da zona rural e 40% da zona urbana. Esses indices demonstram que as 

comunidades da zona rural tern urn maior interesse em participar do Orgamento 

Participativo. 

Zona urbana: 8 
40% 

I 

60% 

Grafico 5: Localizacao da Comunidade. 
Fonte: Dados da pesquisa. 2007. 

No que diz respeito ao convite a participar do Orgamento Participativo, fica 

evidente que 100% dos entrevistados encararam essa iniciativa de forma positiva, 

isso denota que a populagao tern interesse em contribuir e participar desse processo 

reivindicando suas necessidades e exercendo sua cidadania. 
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No setimo grafico, demonstrou segundo a opiniao dos entrevistados que esse 

tipo de iniciativa e bem visto pela populacao ja que 50% responderam otimo e 50% 

responderam bom. Entende-se que o Orgamento Participativo foi aceito pela 

populagao como uma ferramenta de democratizagao e desenvolvimento para a 

cidade, onde a administragao publica realiza o que a populagao mais necessita 

tentando diminuir as carencias e dando prioridade as necessidades mais 

importantes. 

6TIMO: 1 o 

\ BOM: 10 
50% 

Grafico 7: Conceito para a iniciativa do Orgamento Participativo. 
Fonte: Dados da pesquisa. 2007. 

No oitavo grafico, procurou-se saber se a implantagao do Orcamento 

Participativo contribuiu para melhorar a qualidade de vida dos cidadaos 

Pombalenses, tivemos que, 100% dos entrevistados responderam que sim. Isso 

demonstra que o Orgamento Participativo teve um papel importante para os 

cidadaos, que foram atraves de sua participacao atendidos pela administragao 

publica. 

\ _ N A O : 0 
0% 

Grafico 8: O Orgamento Participativo contribui para melhorar a qualidade de vida dos cidadaos. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2007. 

file:///_NAO
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No grafico nono, os entrevistados foram indagados se as reunioes para 

debater sobre o Orcamento Participativo eram realizadas na zona rural ou urbana, 

apesar da participacao da populagao ser em sua maioria da zona rural, 100% dos 

entrevistados afirmam que as reunioes eram realizadas na zona urbana. 

Grafico 9: Realizac6es das reunioes para os debates do Orcamento Participativo. 
Fonte: Dados da pesquisa. 2007. 

No decimo grafico, indagou se toda populagao pode participar do Orgamento 

Participativo, observou-se que 100% dos entrevistados responderam que sim, 

confirmando que esse processo orgamentario e de interesse de todos, pois a 

sociedade civil organizada pode compartilhar as suas necessidades com a 

administragao publica e participar da tomada de decisSo defendendo as suas 

prioridades. 

ZONA URBANA: 20 
100% 

ZONA RURAL: O 
0% 

SIM: 20 
100% 

NAO:0 
0% 

Grafico 10: Todos participam do Orcamento Participativo. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2007. 



44 

O decimo primeiro grafico demonstra se a comunidade a qual pertence o 

entrevistado ja foi beneficiada com algum recurso que foi reivindicado no Orgamento 

Participativo, 70% afirmaram que sim e 30% disseram que nao, esses indices vem 

confirmar que a maioria dos entrevistados ja foram beneficiados depois da 

participagao do Orcamento Participativo. 

Grafico 11: Beneficio reivindicado no Orgamento Participativo. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2007. 

Como o Orgamento Participativo envolve varias areas, o decimo segundo 

grafico, vem demonstrar as areas que foram beneficiadas na comunidade dos 

entrevistados que responderam a questao anterior sim, verificou-se que a maioria 

das comunidades foram beneficiadas na area agricultura e abastecimento 22%, isso 

pode ter ocorrido pelo fato dos participantes serem em sua maioria da zona rural. O 

segundo beneficio mais reivindicado pela comunidade foi da educagao com 21%, em 

seguida tivemos a saude com 13%, transporte 15%, habitagao 9%, pavimentagao e 

drenagem 7%, assistencia social 7%, esporte 4%, cultura e lazer 2%. 

SIM: 14 
70% 

NAO: 6 
30% zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Agricultura e 
abastecimento: 10 

22% 
Transporte: 7 

Saude:6 
13% 

Outros: O 

o% 

Grafico 12: Areas beneficiadas no Orgamento Participativo. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2007. 
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O decimo terceiro grafico apresenta o desejo dos cidadaos do municipio de 

Pombal em continuar com o processo do Orcamento Participativo, onde 100% dos 

entrevistados responderam sim. 

SIM: 20 

Grafico 13: Orcamento Participativo deve continuar. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2007. 

Como a populagao do municipio de Pombal deseja que o Orgamento 

Participativo deva continuar no decimo quarto grafico, pode-se visualizar com 100% 

de afirmag3o, o desejo de participacao dos entrevistados no Orcamento Participativo 

de 2008. 

SIM: 20 

Grafico 14: Propoe a Participar do Orcamento 2008. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2007. 

Do exposto, percebe-se que grande parte dos entrevistados sente-se 

estimulado para a participacao do Orgamento Participativo, que essa experi§ncia no 
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municipio de Pombal repercutiu de forma positiva onde a sociedade passou a ter urn 

papel importante na administragao desse municipio, visto que a maioria dos 

entrevistados tanto da zona rural quanto urbana, ja receberam algum beneficio e 

consideram que o Orgamento Participativo alem de ser urn movimento democratico, 

contribui para melhorar a qualidade de vida dos cidadaos de Pombal. 
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5 CONCLUSAO 

O Orgamento Participativo pode ser considerado urn ato de interagao entre o 

e possa servir como ferramenta para fortalecer a ligagao entre a administragao 

publica e os cidadaos, tornando esse relacionamento aberto ao dialogo e ao 

compartilhamento na tomada de decisao para vislumbrar resultados positivos.poder 

publico e a sociedade civil organizada, dessa forma, percebe-se que esse tema e de 

interesse a todos os alunos, professores, gestores publicos e toda sociedade, que 

constitui preocupagao de todos aqueles que almejam uma administragao publica 

mais transparente, democratica e comprometida com a comunidade. 

A pesquisa mostrou que a populagao do municipio de Pombal durante o 

perlodo 2005 - 2007 passaram por urn processo de implantagao e experiencia do 

Orgamento Participativo, esse momento foi considerado importante pra toda 

comunidade, verificou-se atraves desse trabalho que a populacao do municipio de 

Pombal com 100% de afirmagao, falam da contribuigao do Orgamento Participativo 

para melhorar a qualidade de vida dos cidadaos. 

Ressaltamos que de acordo com a experiencia vivenciada no municipio de 

Pombal, considera-se a pratica do Orgamento Participativo importante onde 

proporcionaria urn pais mais democratico e faria com que os gestores 

desempenhassem suas fungoes com mais seriedade, ajudando na alocagao de 

recursos, melhorando a distribuigao de renda, governar com transparencia, 

proporcionando uma estabilidade economica e garantir uma administragao 

comprometida com a comunidade. 

Verifica-se que Orcamento Participativo vem cada vez mais ganhando espago 

no contexto da solidificagao da democracia no nosso pais, assim nesse trabalho de 

pesquisa foi mantido o cuidado de alcangar o objetivo principal, que foi revelado 

atraves das respostas do questionario, onde para a realizagao do mesmo contamos 

com a participagao da sociedade civil organizada, que demonstrou a real 

importancia da implantacao do Orgamento Participativo para a administragao publica 

municipal e para suas proprias vidas, pois a maioria dos entrevistados foram 

beneficiados no tocante a melhoria da qualidade de vida no municipio de Pombal. 

De acordo com a tematica pesquisada, podemos inferir que a populagao do 

municipio de Pombal encara o Orgamento Participativo de forma positiva, onde se 
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propoem a continuarem a participar desse processo democratico, a fim de melhorar 

a qualidade de vida da comunidade. 

Diante de tais consideracoes, espera-se que este trabalho possa contribuir, 

significativamente, para a elaboragao de novas pesquisas a serem desenvolvidas, e 

que atraves da experiencia do Orgamento Participativo vivenciada pelo municipio de 

Pombal, sugere-se que outras prefeituras possam planejar e incentivar a 

participagao popular para a realizagao do OP, acredita-se que esse ato de 

democratizagao trara a populagao urn espago importante para opinar, fiscalizar e 

principalmente priorizar as suas necessidades, tornando cidadaos ativos e 

participativos nas decisoes da administragao publica e tambem possa servir como 

ferramenta para fortalecer a ligagao entre a administragao publica e os cidadaos, 

proporcionando urn relacionamento aberto ao dialogo e ao compartilhamento na 

tomada de decisao para vislumbrar resultados positivos. 
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APENDICE A - Questionario para agentes publicos municipais. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 
CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS 

CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS 
SOUSA - PARAiBA 

PERlODO 2007.2 

ORIENTANDA: SIMONE SOUSA LUCENA 
ORIENTADOR: PROF. ANTONIO FIRMINO DA SILVA NETO 
PROJETO DE PESQUISA: A EXPERIENCIA DO ORQAMENTO PARTICIPATIVO 
NO MUNICIPIO DE POMBAL: ESTUDO DE CASO 

QUESTIONARIO PARA AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS 

1. Qual o seu sexo? ( ) Masculino ( ) Feminino 

2. Em que ano foi iniciado o Orgamento Participativo no Municipio de Pombal? 

3. Que recursos foram utilizados para convocagao da populagao a participar desse 
processo orgamentario? (Marcar mais de uma alternativa se for o caso). 

( ) Meios de comunicagao (Radio, carro de som) 
( ) Representantes das comunidades urbana e rural 
( ) Divulgagao verbal 
( ) Divulgagao com panfletos 
( ) Convite formal 
( ) Outros 

4. A convocacao a participar do Orgamento Participativo repercutiu de que forma 
para a populagao? 

( ) Positiva ( ) Negativa 

5. A populacao compreendeu o chamamento para participar do Orgamento 
Participativo? 

( )Sim ( )Nao 

6. Para a realizagao do Orcamento Participativo foi necessario algum apoio? 
( )Sim ( )Nao 

7. No ambito da administragao municipal que apoio foi 
importante? 

8. Qual a metodologia adotada para a aplicagao do Orcamento Participativo? 
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9. Onde eram realizadas as reunioes para os debates do Orgamento Participativo? 
(Marcar mais de uma alternativa se for o caso). 

( ) Zona rural ( ) Zona urbana 

10. 0 Orcamento Participativo engloba toda comunidade? 
( )Sim ( )Nao 

11. As comunidades rurais participam das audiencias publicas? 
( )Sim ( )Nao 

12. As ONGs apoiarem e participaram das audiencias do Orgamento Participativo? 
( )Sim ( )Nao 

13. Que materias sao utilizados nas audiencias do Orgamento Participativo? (Marcar 
mais de uma alternativa se for o caso). 

( ) Equipamento de som ( ) Folder 
( ) Reto-projetor ( ) Formulario para reivindicagoes 
( ) Data show ( ) Outros 

14. Para a realizagao das audiencias publicas do Orgamento Participativo foi 
necessario dividir o municipio? 

( )Sim ( )Nao 

15. Em quantos setores foi dividido o municipio? 

16. Em torno de quantas audiencias publicas aconteciam?_ 

17. No processo do Orgamento Participativo eram desenvolvidas plenarias 
tematicas? 

( )Sim ( )Nao 

18. Quais os temas mais discutidos nas plenarias tematicas? (Marcar mais de uma 
alternativa se for o caso). 

( ) Educagao ( ) Esporte 
( ) Saude ( ) Cultura e lazer 
( ) Pavimentagao e drenagem ( ) Assistencia social 
( ) Agricultura e abastecimento ( ) Habitagao 
( ) Transporte ( ) Outros 

19. Apos os debates nas plenarias tematicas, eram escolhidas as prioridades? 
( )Sim ( )Nao 

20. Depois de elencadas as prioridades, as fichar de reivindicagoes eram 
encaminhadas para que representantes? 

( ) Agentes publicos municipais 
( ) Poder Legislativo 
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APENDICE B - Questionario para a sociedade civil organizada. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 
CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS 

CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS 
SOUSA - PARAIBA 

PERIODO 2007.2 

ORIENTANDA: SIMONE SOUSA LUCENA 
ORIENTADOR: PROF. ANTONIO FIRMINO DA SILVA NETO 
PROJETO DE PESQUISA: A EXPERIENCIA DO ORQAMENTO PARTICIPATIVO 
NO MUNICIPIO DE POMBAL: ESTUDO DE CASO 

QUESTIONARIO PARA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA 

1. Qual o seu sexo? ( ) Masculino ( ) Feminino 

2. Voce ja participou do Orgamento Participativo no municipio de Pombal? 
( )Sim ( )Nao 

3. Em que ano voce participou do Orgamento Participativo no municipio de Pombal? 
(Marcar mais de uma alternativa se for o caso). 

( )2007 ( ) 2005 e 2006 ( ) 2005, 2006 e 2007 
( )2006 ( )2005e2007 
( )2005 ( )2006e2007 

4. Atraves de que meios voce ficou sabendo da implantagao do Orgamento 
Participativo no municipio de Pombal? (Marcar mais de uma alternativa se for o caso). 

( ) Meios de comunicagao (Radio, carro de som) 
( ) Representantes das comunidades urbana e rural 
( ) Divulgagao verbal 
( ) Divulgagao com panfletos 
( ) Convite formal 
( ) Outros 

5. A sua comunidade esta localizada em que zona no municipio de Pombal? 
( ) Zona rural ( ) Zona urbana 

6. De que forma voce encarou o chamamento para a participagao do Orgamento 
Participativo? 

( ) Positiva ( ) Negativa 

7. Que conceito voce daria a essa iniciativa de democracia? 
( ) Otimo ( )Bom ( )Regular ( ) Ruim 
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8. A implantagao do Orgamento Participativo contribuiu para melhorar a qualidade de 
vida dos cidadaos Pombalenses? 

( )Sim ( )Nao 

9. Onde eram realizadas as reunioes para os debates do Orgamento Participativo? 
(Marcar mais de uma alternativa se for o caso). 

( ) Zona rural ( ) Zona urbana 

10. Todas as pessoas da cidade podem participar do Orgamento Participativo? 
( )Sim ( )Nao 

11. A sua comunidade ja recebeu algum beneficio que foi reivindicado no Orgamento 
Participativo? 

( )Sim ( )Nao 

12. Em que areas, das abaixo relacionadas, a sua comunidade recebeu beneficio? 

( ) Educagao 
( ) Saude 
( ) Pavimentagao e drenagem 
( ) Agricultura e abastecimento 
( ) Transporte 

) Esporte 
) Cultura e lazer 
) Assistencia social 
) Habitagao 
) Outros 

13. Voce acha que o Orgamento Participativo deve continuar no municipio de 
Pombal? 

( )Sim ( )Nao 

14. Voce se propoe a participar do Orgamento Participativo de 2008? 
( )Sim ( )Nao 
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ANEXO A - Convite para o Piano Plurianual (PPA) 

C O N V I T E 

A Secretaria de Administragao convida Vossa Senhoria para participar 
de um importante encontro, no qual serao discutidas metas e prioridades que 
servirao de base para elaboragao do PPA ( Piano Plurianual ), referente ao 
quadrienio 2006 / 2009 do Municipio de Pombal-PB. 

A participagao da comunidade sera de grande importancia para a 
Administragao Municipal, i 

Data: 22/04/2005 
Local: EMEF Francisco Jose de Santana 
Horario: 15:00 h 

Secretaria'de Administragao 
Pombal-PB 

•••••••-Sjiaj Praca Mons. Valeriarto Pereira, S/N - Centro - CEP. 58.840-000 

PS f f r CNPJ- 03.948.697/0001-39 
8 x $ X | Telefax: (83) 431-2204 /431-3162 - Pombal-PB 

^PPMBAL Home Page: http:// www.pombal.pb.gov.br - E-mail: prefeitura@pombal.pb.gov.br 

http://
http://www.pombal.pb.gov.br


ANEXO B - Nota de Audiencia Publica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CRIADO FELA LEI 542/78 - 30 DE JULHO DE 1978 

Admin i s t r agao : Ja i ro V i e i r a Fei tosa 

Data: 18 / n/izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA hnm zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-k 

NOTA DE AUDIENCIA 

A Prefeitura Municipal de Pombal, toraa publico para conhecimento 
de loda populacao do municipio i|uc csiara realizarido palestra rclalivo a 
elaboragao do Piano Plurianual de Agues - PPA, pars o periodo 2006/2009. 
Tais paleslras estarao sendo realizadas em lopais e datas abaixo 
relacioiiados: 

l°-sexta-feiia 22/04/2005 

Horario - 15:00 h. 

Local - EMEF Francisco Jose de Sanlana 

2°-terca-I'eira 26/04/2005 
Horario - 15.00 h. 
Local - PETI 

3° quinla-feira 28/04/2005 
Horario - 15:00 h 

Local - Auditorio do Centro de Saude Avelmo Elias de Queiroga 

4° Sabado 30/04/2005 

Horario - 9:00 li 

Local - Sindicate dos Trabalhadores Rurais dc Pombal 

Pombal - PB. 18 de abril de 2005 

Jario Vi'eW-Trfeitosa 
Preicito Constitucional 

jjSffiBjl P r a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA? a M o n s . Valeriano Pereira, S/N - Centro - CEP. 68.840-000 
• f e * ' ^ C.NPJ -08.948.S97/CJ001-39 
.#^4'Jelefax: (83) 431-2204/431-3162 - Pombal-PB . 

4^^zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL ;HORK> Pago: http:// wmpombal.pb.gov.br -E-mail; prefeitura@pombal.'pb.yov.br zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.  . .  .  . . . .  . . „ . . . . : • , .  : >• •  

http://-08.948.S97/CJ001-39
http://
http://wmpombal.pb.gov.br
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ANEXO C - Formulario de Solicitacoes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL 

PPA 2005 

Reuniao para a reaJizacao do PPA (Piano Plurianual) da Prefeitura Municipal de 
Pombal - PB 

DATA: 
BAIRRO: 

REPRESENTANTES REPRESENTANTES REPRESENTANTES REPRESENTANTES REPRESENTANTES REPRESENTANTES REPRESENTANTES REPRESENTANTES REPRESENTANTES 

SOLICITACOES: 

I ! 
2a 

1! 
4a 

5a 

Assinatura dos Representantes: 

J R V A | Praga Mons. Valeriano Pereira. S/'N - Centro - CEP. 58.840-000 

CNPJ-08.948.697/0001-39 

J*$»Y2 Telefax: (83) 431-2204 /431-3162 - Pombal-PB 
u^mo Pant' httn:// www.Dombal.pb.gov.br - E-mail: prefeitura@pombal.pb.gov.br 

http://www.Dombal.pb.gov.br
mailto:prefeitura@pombal.pb.gov.br
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ANEXO D - Piano Plurianual (PPA) 2006/2009. 

o o o o o o o o o o o i o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 



Estado da Paraiba 
Prefeitura Municipal de Ptvnbal 

PPA 2006 / 2009 
RESUMO DAS ACOES POR FUNQAO ' SUBFUNQAO 

FUNCAO 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
is; 

SUBFUNCAO, 
302 
302 
302 
302 
302 
302 
621 
621 
621 
621 
621 
621 
621 
451 
451 
451 
451 
451 
451 
451 
451 
451 
451 
451 
451 
dm 

ACAO PPA 
034 
035 
036 
037 
038 
039 
040 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
049 
050 
051 
052 
053 
054 
055 
056 
057 
058 
059 

r--~^,£S,:*,.--- . DlSCRI*SNA9AO 

Const.,Reforma e Ampliacac M Unid.Saude 
r«n<rtrzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA rif> AterrO Sanit̂ rin 
r^xmvntn F^nrtirin Frx^i SeptlCaS e Uaienas 
Construcao de Privadas 
Abastecimento D'agua , — 
Capaatacao de Professional? *a Area da Saude 
Manutencao dos Servicos de Abastecimento 
Assistencia ao Pequeno e M^'o Produtor Rural — 
Const,Reforma e Ampliacac se Acudes e Barragens 
Aquisjcao de Patrulha Mecar—ada 
Apoio ao PRONAF — 
Construcao de Pocos Artezi?!^ ,—. 
Apoio as Assossjacoes Muni»,oa,s 

Manutencao da Secretaria d? mfra-Estrutura 
Pavimentacao de Ruas.Avepaas e Comunidades 
Reforma e Amoiiacao de Ro-oviaria 
Const,Ref. AmpliacSo de Ce-̂ enos 
Construcao de Casas Popul?"̂  
Construcao de Matadouro P(onco 
Gonstr-Ref. De Passagens M^adas /Mata Burro 
Const Reforma de Postos iWomcos 
Const.Reforma de Lavanden» 
Eletrificacao Rural e Urbana -
Construes o de Caixas D'agus 
Aquisicao de Maquinas e Fru-oamenios 
Recuperacao de Estradas v?.-̂ ais . 

| 2006-
100.000,00 
200.000,00 
200.000,00 
150.000,00 
150.000,00 
80.000,00 

150.000,00 
100.000,00 
150.000,00 
50.000,00 

200.000,00 
60.000,00 
40.000,00 

550.000,00 
150.000,00 
80.000,00 
50.000,00 

200.000,00 
80.000,00 

100.000,00 
50.000,00 
30.000,00 
80.000,00 
30.000,00 
50.000,00 
60.000,00 

2007-
100.000,00 

200.000,00 
150.000,00 
150.000,00 
80.000,00 

160.000,00 
120.000,00 
100.000,00 
50.000,00 

200.000,00 
60.000,00 
40.000,00 

600.000,00 
150.000,00 

50.000,00 
200.000,00 

50.000,00 
30.000,00 
80.000,00 
30.000,00 
50.000,00 
60.000,00 

2008-
•jiX).000,00 

?u>0.000,UU 
130.0UU.UU 
130.U0U.0U 
oU.UUO.UU 

trO.OOU.OU 
1̂0.UUU,0U 
-jsU.OUU.UU 
bU.UUU.UU 

9iXJ.UUU,UU 
pU.UUU.UU 
4U.UUU.0U 

p̂O.UUU.UU 
isO.000,00 

3U.UUU.UU 
>>O.O00,UU 

3J.OUO,00 
40.000,00 
ou.UUU.OU 
Ô.OUO.OO 

sU.OOO.UU 
60.000,00 

iixi.OOO, 00 

2009-
100.000,00 

200.000,00 
150.000,00 
150.000,00 
80.000,00 

180.000,00 
140.000,00 
200.000,00 
50.000,00 

200.000,00 
60.000,00 
40.000,00 

680.000,00 
150.000,00 

50.000,00 
200.000,00 

50.000,00 
30.000,00 
80.000,00 
30.000,00 
50.000,00 
60.000.0U 

100.000,00 
i j 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 

451 
451 
451 
451 
451 
451 
451 

060 
061 
062 
063 
064 
065 
066 

Constr.Reforma de Predios P-'^!COS 

Constr.Reforma de Pracas p. '̂cas -
Construcao de Centro Come^a] 
Construcao de Centro profis?^r,aiizante 
Abert ir3 de R |zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ^ * Ave>ni<-i?e —. _ 
AquisicSo de imdvel -
Amoliacao de lluminacao Pu*?tCa . J-

100.000,00 
30.000,00 

200.000,00 
300.000,00 
50.000,00 
15.000,00 
15.000,00 

100.000,00 
30.000,00 

15.000,00 

-50.000,00 

-'• \ 5.000,00 

3U.UUU.UU 

15.000,00 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

]anozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'mi ¥ e n m 

Prefnt, C m « ™ m a l 



PPA 2006 / 2009 
. RE3UMO DAS AQOES POR FUNCAO / SUBFUNQAO 

FUNCAO 
15 
04 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
HP. 

SUBFUNCA( 
451 
122 
122 

3 A C A C ^ 
067 
Ofifl 
069 

DISCRIMINACAO 
Manutencao das vlas Urbanas 
Manutencao da Sec.Mun. de Adm. Distrital 
Manut. da Sec. Mun. De Trab. e Acao Social 

2006-
30 000,00 
30.000,00 

200.000,00 

30.000,00 
35.000,00 

220.000,00 

-1 -2008 
30 000.00 
40 000.00 

230.000,00 

2009 
30 000.00 
45 000.00 

240 000.00 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-

UO 241 070 Apoio aos Idosos 15.000,00 15.000,00 15.000.00 15 000.00 
uo 
r\R 244 071 Assistencia aos Deficientes 10 000.00 10.000.00 10.000.00 10.000,00 
uo 
08 
OR 

244 
244 

072 
073 

Combate a Fome e a Pobreza 
Distribuicao de vestuarios 

40.000,00 
15.000,00 

40.000.00 
15.000.00 

40 000.00 
15.000.00 

40 000.00 
15 000 00 

UO 
08 
Ofl 

244 
122 

074 
075 

Auxilio Funerario 
Manutencao do Conselho Tutelar 

20.000,00 
20.000,00 

20 000,00 
20.000.00 

20 000.00 
20.000.00 

20 000.00 
20.000.00 

uo 
08 

122 076 Manutencao do Fundo Municipal de Assist.Social 40.000,00 40.000,00 40 000.00 40 000.00 
08 243 077 Manutencao do PETI 90 000.00 90 000,00 90 000.00 90.000.00 
08 365 078 Manutengao do PNAC 50.000,00 50 000,00 50 000.00 50 000.00 
08 244 079 Manutencao da Casa da Famllia 108.000.00 108 000.00 108 000.00 108 000.00 
08 243 080 Manutengao de Agente Jovem 25.000.00 25.000,00 25 000.00 25.000.00 
08 365 081 Manutencao de Creches 150.000,00 150.000,00 150 000.00 150.000.00 
08 365 082 Const.,Reforma de Creches 150.000,00 
13 391 083 Manut. Sec. Mun. de Cultura.Esporte e Turismo 50.000.00 50 000.00 50.000.00 50.000.00 
13 391 084 Preservacao do Patrimonio Publico 15.000,00 

20.000.00 
15.000.00 
20 000 00 

15000.00 
9n nnn nn 

15.000,00 
on tw\ nn 

13 
13 

391 
391 

085 
086 

mdnuiengao oas Aiiv.Aiuouod c ^uiiuidia 
Promover o Turismo Local 

15.000.00 yVV, uw 
15.000,00 

^ U wv/w, \JKJ 

15.000.00 
Û.UUu.UU 
15.000.00 

27 812 087 Manutencao das Atividades Desportivas 15.000.00 15.000,00 15000.00 15 000.00 
27 812 088 Const.,Reforma de Quadra de Esportes 80.000,00 
27 812 089 Const.,Reforma de Ginario de Esportes 120.000.00 
27 812 090 Construcao de Estadio de Futebol 200 000.00 
23 592 091 Manut. da Sec. de Industria e Comercio 15.000,00 15.000,00 15.000.00 15.000.00 
23 392 092 Construcao de Distrito Industrial 90 000.00 
18 T 541 093 Vlanut da Sec. de Meio Amb. e Rec. Hidricos 45.000,00 45.000.00 45.000.00 45.000,00 
18 541 394 Manutengao dos Servicos de Jardinagens 35 000.00 35 000,00 35 000,00 35 000.00 
18 ! 541 395 I 3!antio de Mudas em Pracas Publicas 10.000,00 10.000,00 10 000.00 J 10 000,00 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

]ano Vicna Ycitosa 

frcftito Constitutional 



ESTADO DA PARAIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL 

PLANO PLURIANUAL - 2006/2009 
RESUMO DE PROGRAMAS 

TIPO 
F 

J" ' " pXOGRAMA 
Manutenpao da Camara Municipal 

2006 
746zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.000.00  

2007 
800.000  J° 

! 2008 
850.000.00 

I 2009 
900.000.00 

TOTAL 
3.296 000.00 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I  
F 

Manutengao do Gabinete do Pi* 6^ 0 260.000.00  270.000  0 0  275.000.00 290.000.00 1.095 000.00 
F ManutencfiO Prnn.rartnria do Municipio 260.000.00 270.000 J° 275.000,00 290.000.00 1.095.000.00 
1 
F 

Manutencao dos Servicos de T^nsr t°s Municipal 30.000,00 32,00000 35.000.00 40.000.00 137 000.00 
1 
F 

Manutencao da Secretaria Mur-'Pal de Administracao 800.000,00 880.000°° 920.000.00 1 000.000,00 3.600 000.00 
F Manutencao da Secretaria Mur '̂P3' de Planejamento 50.000.00  55.00022 60.000.00 65.000.00 230 000 00 
F Manutencao da Secretaria Mur^'Pai de Financas 850.000.00  930.000  JO 1.045.000.00 1.150.000.00 3.975000.00 
F Manutencao do Ensino Fundar.«enta'. Fundef e Educacao em Geral 3.460.000,00  3.825.000  J° 4.190.000.00 4.555.000.00 16.030.000.00 
F Manutencao dos Programas E d u c a c , o n a i s 

230.000,00  262.000  JO 290.000.00 330.000.00 1.112.000.00 
F Projetos Educacionais 200.000,00  220.000  J° 230.000.00 220.000.00 870.000.00 
F Atendimento hosprtalar ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ambu^tonai 2.367.000,00  2.495.000  JO 2.685.000.00 2795.000.00 10 342.000.00 
F Projetos na Area de Saude 880.000.00 630.000JO 680.000.00 680.000.00 2.920.000.00 
F Manut da Secretaria Municipalae Agricultura e Abastecimento 750.000,00 730.00059 800.000.00 870.000.00 3.150 000.00 
F Manutencao da Infra-Estrutura 2.250.000,00 1.475.000-JO 1.630.000.00 1.555.000.00 6.910.000.00 
F Manutencao da Secretaria de A J m- Distrital 30.000,00  35.000 JO 40.000.00 45.000.00 150.000 00 
F ManutencfiO da Sec M"n T&h e A?a° Social 633.000,00  653.000 30 663.000.00 673.000.00 2.622.000.00 
F MRn"tpnrao de Creche 300.000.00  150.000  JO 150.000.00 150.000.00 750 000.00 
F Atividades Culturais e Turisticae 100.000,00  100.000  JO 100.000.00 100.000.00 400.000.00 
F M?nnt Ha .qprretana Municipal Industna e Comercio 105.000,00  15.000  JO 15.000,00 15.000.00 150 000.00 

Atividades desportivas 415.000,00 15.000W 15.000,00 15.000.00 46O.000 00 
F Manut. da Sec. de Meio Ambierte e Rec. Hidricos 90.000,00  90.000  JO 90.000.00 90.000.00 360 000.00 

OTAL GERAL 14.806.000,00  1.3.982.000 JO 15.038.000,00 15.828.000,00 55 654 000.00 

Jarto Vieira Fatosa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Prcfcito Constitucwna 



estado dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA PARAlBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL 

p>A 2006/2009 
RESUMO DOS PROGRAMA3 FINALISTICOS POR MACROOBJETIVO 

| MACROOBJETTVO " ' ] VALOR 
Manter o bom funaonamento do Poder LegisJatvo 3.296.000.00 
Manter o bom funaonamento do Gatxnete do Preferto 1.050.000,00 
Manter o bom funaonamento da Procuradona Geral do Municipio 1.095.000,00 
Manter o bom funaonamento dos servicos de transito municipal 137.000,00 
Manter o bom funaonamento da Administragao 3.600 000,00 
Manter o bom funaonamento da Sec.Mun. De Planejamento 230.000.00 
Manter o bom funaonamento da Sec Mun de Financas 3 975.000,00 
Dese a educacao fund., fundef atraves da aplic direta de rec da ed-c 16.030.000,00 
Desenvolver os Programas Educacionare 1.112.000,00 
Desenvolver a educacSo atraves de execucSo de projetos 870.000.00 
Atenoer toda a populacao em hosp .postos de saude. qualrficar pes?̂ al 10.387.000,00 
Que atuam na area, adquinr ve«c. tipo ambul., UTI movel, bemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA d outr5S. 
Ampiar o atend na Saude do Mun., atraves de proi de obras can?- etc, i 2.920.000,00 
Amphar o atendimento ao pequeno e medio produtor rural e manter 1 3.150.000,00 
o desenvoMmento da aaricuttura MuniciDaJ. i 
Pnonzar o desenv. urbano e rural atraves de projetos, obras e servic-"5 6.910.000.00 
Manter o bom funaonamento da Sec Mun Adm Dtstrital 150.000,00 
Ampcar o atendsrhentd a oooulacao carente atender atraves de nrnĉ mas d3 area social 1 2.622.000,00 
Manter creches do Municipio 750.000.00 
Manter o desenvorvimento da curtura e tunsmo no municipio 400.000.00 
Manter o desenvolvimento do esporte muniapal 460.000,00 
Apoiar o cresamento industnai do municipio -~- 150.000.00 
Desenvorver a area amhientai do municinin ... -i- 360.000.00 

Total • 1 59.664.000,00 | zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Vrtftito Consumu'1--
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ANEXO E - Atas de Audiencia Publica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i n n . ^ a^H^ xzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ;QL, jL£xx£^ ' Ooup2xl Q o L a .  b-DO ^axj j ocb q / Sa ĵL/ i o^Qj 3-

d o t ™ / y r uX a Oi i e- .  r  

. v„„  . J^K. i ' J^al i Qo c l c u f i ' a . j uf xi / ba. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Tflu/ruQ^jaJb cii ?QArnJboJL* Co 

a-

J l ' . ^ / ) m i i ' r n n / ) ) t , g j p £ t n . C|i^ubzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA jgtJ&m Q - f t ^ ^ ^ 

- ^ a x ^ x j j a k ^ oU>- r r r ^ / r r ^ Q , G-^a<9o o 

J^LbX-C^AJuQ^ ^pjbtr> S^t. gJLot-Q/n C|̂ XAJL. --jbso-Ob Jb^ynx^n j^ob^ QtX 
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A . 

cv3 U ^ f t 3 ^ _ . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Vvuztl Qoruo^ .djL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

c f c ^ ^ ^ ' . ^ 

Cy4 JpAWEi. CJ6 £otVH--

1 1 

i . • • •• 
1 ; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

\  \  \  

\  \ < \  \  
l X \ " > \ \ \ 

1 \ \ \ \ 

1 \ \ I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ / 
- y : zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
/  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 /  7"
 : 7^~~~ ( 
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i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
j _ GLt cLzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA OLCLzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA GjJLcljSsnexoo So l ^ ^ c c o . pxX' ^xx  Qjj^'tuv&axzh cLxxLQfi 

A ( foxi- p(x ^Xjx^yr u^xf e- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA GJWUJDJ- ) - j OOu<j ei  0 Cur u^-  o kzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA QLQLUD nmJjL~iL. 

GL±V6' yXJrrih PXn vCQ- CL6 -crrx/? c l x -j-i.JLke- QL£r CVTLCV olio CL&OO / T O X L L 

si jarfLv ^uxxJLLyiu - r a x , ^ , x c > x j o o J o J b i s A u 3 - ^ oLo; £g /nx^uy. o^x /SLOLOC4, 

jUX; - p o j u x olL^ i Ox J ^xxB obex, UDfl -- fcxt cix. O^ CXXyr uL^lo- GWdD-b 

.pxxnxx (3 0ur U3g cL&xr> ar^xJb ^ OLXIXSH Q Cuxxxi;Lr>6uao cJxuo-

jxx -p j j j x /mxvxbt^<Jxx cix Gjcl/ mi ^i r uJoJ^^  focki\ i xu_. ' t xx CĴ rrvxt oLg.  C&L 

; \§Q / 7nxt yr û (XpL&o j LTÂ û Yyt t X̂ ^n - - p x x x x x £ j f > r v ) a f l x ^ u x x ; -̂OUIJUUUSL&O ^ . p x x x c x . 

'  CU .faX' l  -j j Lxfcbl  L&JL/rcn C|_.UX Q̂> . . XLCj uJUa. eo >X̂ ^| Oi / r n ĝ X̂ l Qyyr\ IWbt r>;  

diQ/rrLO-  _x7Xrr>4>tg>i -j o , QcC^^/ yxt t t ^f c^X̂  l (>rn Cpi uu (^xx^l i CXJt ,  jUs 

{ y x x s a x i /vT îL^x^_J C b fcxL QU; f ^ a ^ j O v n ^ a x i i x x ^ ^J^ULoJbl f i n a l e c^> 

*jjaOx. <£UX&a£iuC)lQ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• 4; 

jfc'uLCyQlo clc JJW-D ^oXX)^^UX:C^o^ nru$U\JCzxJjX m,o (^O^AJU .jzuuu-

: ClvxtxO-^ JbOCoMolxXxAlti. A t b v - p ^ ^ t o i ^^bbTr \XxQ^ '<^JUUQIJSU9'3 €ova3kn4 



-jLoi- oUxolxt. vpLjg, /ait/n>us>ba,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAT I O J U - O , fe^/nxx R I cie 

I €Xxo o k £jpjuDuxx<X O U bJ-OjabVCtb , pxXyx^rUXO .Ab|XWi-Qi/?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cr^QJo^ b| 

.: rftofe ^j$XnxCb (^bQXVnbbCUt P rnixxrk ekpkey c k Ok/^|ab>*xco j QGzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA aXi L-
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(pi 

oJ 

U£: t oi Cbck ,  S H ^ Q ^ Q X Q mx i / n x w a a Xu > ^ -  t o: Tt a. t xLa: x^ . j  c k , pxt / ^-  I  —  

j zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ^ a £ C L c t ^ Q L D t o' r LL( y?^^xVtx£L, Puf f -  $®n^usr-xMfr ^ M - I -OLC / ^G 12LUJ  ( j Q̂ r ui ^  

j Qb>cQax- QXxu> g o ,pj®.£Luu ^LUJ^JULCJ^ ^r i b^r u tipxxL <bU9-? a; ^t "G f o£l ?i i r u, ^ i -

c k | b x b ^ i o £ , d A x p ^ J x y . a x b t r r v b x o c ^ ^ e & f o i x b - A m H m o ^ ' m e t -

i M . £ 3 0 ,teObC£0b - f l J J L t i a b a e k x o o a k ^ o k . r f e J ^ o . 0 ^ u j a ^ ^ W f c c k t 

.Q"UJ 

,0ll^ ^fuyuxxxo ^CXl ebu,  J^bvi^ QO ^ ^ p X x ^ j ^ o cbu X-^<dL^iMGLO ^pXjQdxxh-j 

b-O A XL( 9C( l cub -K ( TXd>bQo <̂ j u_g J t bm Ol tjyr^nJx^CucticAxx d&o .pao- '  _ 

;  ^Ŷ o- LJuXci a; ^  4 ^xjJdK&jJxu c a b d x b b CaxbQj^ rf^ A. b i pCb -pes^  X D -  •  L- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J 2 L . 

Liiva. cl Cb Ct c / ?t xy; t --L.O.  Ŝ bD| 5a&at A mx/m>bx c > bt ^Cg- y -  ben i ^ c c LCab ! ; U^b)  

j ybb>o 0%(co bxXbvu^o d x \ &otouok . ^ ^ a x X c ^ b a o , o t a x ^ . ^o^ootot 



CXxT 0 C<!Q/)^azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.^ QYL<'oLQ^GU. ( G k £ C ^ k q x C L . » G ( . ^ X X ^ f X O o X x X ) mx£/or \ *A*9-~1 

j / O T j k m w ^ ' l ? X o - J xzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA .j~Lnnr\- ££&\j-aJJuju^£*35zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CIJL -px\>azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt5LQX^Grao r m - ^ f u x i x Q i 

|v) •£KX^VI!\ X1.'1^O - , , p x x x x > O j ^ i f c i ^ Slook£rA>3. $ x X 3 - p - ^ ^ £ J - Q u rnxxjrn^003^ 

j \%K\JL .A o k i u l ' o i ^ C.C/r\jo J£^LCJ CXO • c k 

^ u 9 a X O t , 

[jt j f c y & j - k e / y v ^ l T c L x , - e c x J D O k . C ^ u x x x X x Q u o k . o L & j p x V < J X > , ^ a m x x * Q / r L Q ^ 

j C |xaj cid- e X & x V a ® OugQ x W x ^ k ^ i o o . $ji&pL&oJ3Q mM/rru y^r VrJyrduu -JL. j 

; t j xux l3 i ^ - d n r v ^ x > / n x ^ o U x e c x i ^ i Q . d 'GLOXXXS, _, a ^ ^ p l t ' o u ^ G X Q ; 

/ l ^ ^ r r u ^ k k - k ^ X c k > . v Q ^ L U I O D p k - ^ J O A ^ L Q ^ fctt^llt e O J ? - p O x Q t 

- | J 3 x ; CJXXQICX ^ x l p - ^ a j Q h d ^ u . P l k l u x x k ^ CJjJ-uDo doc. S ^ A fl| 

^rvLCnTVPLxe- l ^ v o r f j b * ^ J a x k o - S Q k J X k a > 7 - U X X d o ^ 3 > U 3 ^ x J k -

XJQ^X O "-fS<Xuuo& >. J ^ > X Q ^ C i k - 3 € X V ^ Q j ^ X k r v © - cy^Q- ~ p j U U ( O o L e - CJn ^Q^>-

u p u , ! ? A x ^ j a ^ ^ L t b L avknryvej-XtSK \X1STJJL> x . ^ b t k > - g j a ^ k ^ x feaxf^ I 
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o 
$0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

^ f r r C t l b d x Q X l ^ ^zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CX g x o l g ^ U j d x S o C ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ^Grru^^Q^ C o ^ 1 ] 

YnAXyrnXX& 'XXA^X>CX , jdhum Vxr\ otaj-o > ~ p j j j c x , S - e o o T J ^ 

tkXXJP. G m v U m v Q , ~pHX3-|^ucy3 Q U v r ^ Q L C o , CL ; £ x X 0 U j j C s L o O L O . . C X g 

C x t F | tov. eJkx>Qxxo CLCL U / ? \ I x k x o U , d x S C U X Q U , c U x - ckojrrJULLoL^^ 

"jtVj.SfUs^ x X l / rn ; xJx7VbOXxClb v , p x X o JQj^n)uTL 

c|/€xu", UXXLAXX c x x - S c u x / r u a , ̂  ^ x u a j s c x L W J b d x x G - £ R f l l X T ^ A R , a ^ a j k x x : 

RirJlJLuJl\j\x^zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Q L Q ^ ^pAOxixxb) o ld Qjj±cud±, J (CxvrV^uxcao /rustic. 

^J2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- <^sust i uk^  dj& CLCcudLsu srvcua •IxtoLa JL S O M - A ^ GsrrvQjusr, JbicnvzibuAj 

e x x b c k o k x C V p J l a x K X ^ c ( i y u _ ( a r D , CLC^U I /^QXXO d x , clxha)a£xJ?J/rk^Ouolxyi 

O J l ^ J X y u O y p , ffirOQ^SyaxA a w r r p x * X > x / U x n X X j x o L c u X ) j ^XCU^AT^YVXQU C^ 

C t o x W x x x ^ < v U a Q l Q f r U O O < X j • ^ p X X C ^ N / Y r x > y y ^ ^ j J b f t x ^ s j ^ : fl^Q x > 0 t x x x ^ 

L x j ^ u j p ^ X j ^ i i a ^ y C t x ^ n / y Y ^ a n ^ j O j C j x k / a x e x x b d x U J U CO X&Q . p x X M x 

ffi/Uy^XXX ^ xTaTU^^ J x x r \ ± Q y JtxbD , t x ^ ^ ^ ^ e C x Q CXI 

CJ^LXOLXXXO c flare, ; 3u3px^Cx> 
i 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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(9Q .JJkxrCtq clxXXn o l o mnxxo p U - a x ^ x ^ d x ^ r i p o*/>-v^ ojo o l a r j 

yuQ^ • B ^ x a j r a j . x n rLoj x/>x* exxxx- tcx . Ox? rfrxlkv -< . _> : £y_ < ydx3^^£^_ 

)G ix> -xXt i . xa - P^zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAT \ I U V O ( XX ck_ flXQixxxb> €x>y^n ^ X /yyvQ, J J ^ptOyrxTxry1)^. 

5J (5^vxx QL- Xy ryv^pX^xJxXArAyOLrx^ CJJOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cClJi Qutonr) -p-Qp - j^XXxxk. . CJ?._j fegb_, -

X l i X k a c m l a . Q X X y , ^ cyfij Q L Q . (oixX, -jxX LiHu. O p i » , . . ^ ^ ^ X - D X - L i - , zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

fok. cU~ €jQorAx^MbCu:^Co p^cu j^ i^J^ jck -— 

XXxXXxXJ QlxX ^kxk -CXXXX -pxXJXXX £xm C b ( J k j X c ^ x j k < > ^ Q||Xx!>. - — : 

'JttuSCJjp^XXDJUo ^ D U f i S C O m P - Uo^xxxo O U X D P/a^LOclLbxX^xrp CQrrxuTM- j 

x l x u G K ) - oorr-> ^ L X X ^ ^ J D U 5 > - ^ XOX Q - ^ J L h ^ L / y ^ X X X x k x > - O P ^ A ^ P ^ O / n O PxiJ- -

LxO axxuCxi xb Q kD Q XXXJLKXXzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Q^DJL - p x x j c / c X V a ^ r v ^ ^ Jfrlk/AXxXx pu> T 

p / b J k X n L X S J ^ Q U ^ Q ^ L Q -^pxxAXX r r u o ^ i x x X CJLQJLXXXXX • ft /a.e/r> hx»\xx Tllxx^k) -

D k k x X CJ S^XQ, 3 x X A . ( L i x t X X - . b X t - ^ X J L ) ^ ^ ^ ^ ^ / ^ ^ O 5kn,DJ2pnr--p - g k n O k e p - -

to CxOo laiuu>uoAxyujzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA--j f k x k J i O S K ) C k . pQyryJkoJl -ipxx^pxBo Qj^uxzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA -jjQmx 

x s ^ C o x x x ^ rrvO G^CLXAH T^ xyr^txV )< l̂Hx>JpjQ/~> Qt-L ^UX'rXxx /r^X^xk^ { k W i - ^ 

,6- -f^oat CX Q LKXJ LXXO P j L ± ^ ^ p ^ x D x Cj, ̂  , C|Cx/i n g^tj AVxi I U X I A ^ J  |r 

| 3LO_xX> cx ^ O - ^ H y r r X x . d o P^lxVnX) CJx (^OxLXyw .J- C Q J - U U J ^ C Q &€b -

•7xt>urack9xJLo, 0 jriJUruKcvL r | Q x i ^ n oLcb Sk-t^xx^ .xx^uaxc O. pxx ixx - p 

^kta OU x i r n a q CLUCLX^'OUCXXD < X ^ o x i x n obo r > r u X p U X ^ i i W ^ . okb.. r 

) ixlxxoUb - j^cxxxx ckxlxxbta/i - ( D ^ U J ^ C 1 X ^ L O ( J ^  I (?rrr-> . j a u j u i k a . . , - ^ 

axu3ynxxiks> 0 | u x i , J >kn bxxx^x^v^Q/^ CXxi ^pM^o^Ag^xxxxi Q pxX^xixh cta^) r 

DO -A P P A , O C^juJL -jiQx tXVY>XJCSL>U^  -^^o-^v ^fasxpLx>o CL^ .-H-op<-_t- i 

^WJTQyY\xxK) . Qj2 -lp>Ms^iQ^t<X/-> nlOuckcu ^j j&^O/rn iJ^LOX^hxn &\l r 

^XxrYvM^YCikv - p q > u x V\X^ XQO-O rrrxxxjQ|, u i /v^Qi fo > yr r>aJAx ! ) > U3^n . O L ^ | X L ^ 
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JXxxIbbnzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA rrrJicUcn U x i l / b / ^ b x x x p ' fKX-^g. c £ l W d i y i OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Aow^n oLptOsm-

XX/Y~O cUob/ / rux lb .gx>^ . ^^^t^u^jQib cU ^Uyrr^X, JU^XZxs-Lou p-O/^ 

(Xxl^XXXl QL-iLu/yxXbo OX&XXXV^qixDbaCx/j ..PxXp blXlXbxbp . .yXX^LX9X, -

Quxxdjuyro ^ c^ru^M^cyi civ j iupx>>bbb ; , , y rb i /nxxtWcxxo do o^n^x^&-

-jp^x^rvo,rg/yr> ^ Y ^ i k o dzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Q• o^xo J W x x t o m dxoto ^ X Q ; THxvnfa (kikc^-ix , Utxx/yxx 

(xOgknClJL j^^plbl^LQXXXO Ck Px^<XMX^^xX)î  gu£>cLcd^ a Â X (xWctQ CX pxp/JxlCO > ̂  

^Aj^jXjx<xxb QTAXIXO -j^A^Q-^ar) j Cb t̂ J : :^ < : >- =|lfl gxxi;,^n.xxr-)(Xo ^A^XXxaX xo.̂  Oii (JOAQLO 

-QXXXO< Ĉ JOJ^  J3ju^g -jju.ta, ^|xvr^xXo .J  Q||̂ ax J > . "^ -XLOQ^ U^ Ax<xjXtxxsio pxxxQ jC£Ur<'-

rrvQ .&JJX^ dx 'ICQJX-CXXCJCLJO £ R-CQX) X . ( x L o X ^ J X L - | O ' JL ĵJxXO bp/rxxWr^ pXXXXXgK) 

p̂>q̂ U/YU:xX> • JOGrrr-O .-vXXoUx rrnXXiTl K fvu t\n n^JL 0 X>L-C £̂XOlx», Q̂ .UX pj,n Jlo->£ux-

JXQXXD Co J^ualnx(LW^ xxo , TlxxX^uxx ft-m^t £ x y u t x x ex? /TILOXUA^O , <QpxJU 

, ^ u ^ ' c k ^Sxo-xxxjxxcx j Jjaxxxu" a ^puj^yrx:^ }q j - A c^xu. f -Jj'dxx x ObAcxxcb 
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