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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A contabilidade, enquanto ciencia, abre um leque de opgoes e ferramentas para o bom 

andamento financeiro e economico das empresas. Quando se fala recurso publico a 

responsabilidade e cuidado com o erario se tornam muito maior, por se tratar de dinheiro do 

povo, sendo as leis mais rigidas e possuindo tramites especificos para cada acao praticada 

pelo gestor. Surge entao o Orcamento Publico, que visa regular toda previsao de receita, 

como tambem toda despesa fixada a fim de se ter uma correta utilizacao dos recursos da 

azienda publica. O objetivo da referida pesquisa foi analisar a percepgao dos gestores 

municipals da Microrregiao de Sousa, em relacao a utilizacao do Orcamento Publico no 

processo de gestao e controle financeiro. Para a realizacao desta pesquisa utilizou-se como 

metodologia a pesquisa descritiva, explicativa, para isso utilizado um questionario como 

instrumento de coleta de dados aplicado a 54 vereadores, 8 Prefeitos, 8 secretarios 

municipais de financas e 10 tesoureiros. Percebe-se que o grau de entendimento dos 

gestores publicos da microrregiao de Sousa, essencialmente os prefeitos e vereadores, 

sobre os conhecimentos de Orcamento publico e insuficiente. Fica evidente a necessidade 

de treinamento e aperfeicoamento dos conhecimentos destes agentes publicos, pois os 

Prefeitos e Vereadores, principalmente esses ultimos, que sao responsaveis pela 

fiscalizacao da execucao orcamentaria, nao possuem conhecimento adequado pra lidar com 

um processo orcamentario, o qual e complexo e necessita das informacoes corretas e das 

leis atualizadas, ou seja, precisa realmente de conhecimento por parte destes atores 

municipais, para se tirar o melhor proveito possivel dos recursos a serem alocados em seu 

municipio. O que se observa, e que nao e dada a devida atencao ao processo orcamentario, 

como ele verdadeiramente deveria acontecer, nao havendo ligacao coerente com a eficacia 

da gestao publica ou mesmo com um controle financeiro adequado para solucao de 

problemas recentes ou previsao para cenarios futuros, nas cidades da microrregiao de 

Sousa-PB. 

Palavras Chave: Orcamento Publico. Receita. Despesa. Gestao. 



ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Accounting as a science, opens up a range of options and tools for the proper 

conduct financial and economic enterprises. When it comes to public company 

responsibility and care for the Treasury become much larger, because it is people's money, 

and the stricter laws and possessing PROCEDURES-specific action by the manager. Then 

there is the Public Budget, which aims to regulate all revenue forecast, as well as 

all fixed expenses in order to have a proper use of public resources azienda to do so, this 

work comes with a mission to set the stage currently exists in the micro de Sousa-PB, 

seeking to know how the actors participating in the budget process dealing with the 

theoretical part of this procedure, and how it can be used as a management tool. For this 

research we used the technique of questionnaire, where they discussed topics of the topic, 

which can demonstrate the level of knowledge of Mayors, Councilors, Municipal 

Secretaries and Treasurers on the public budget. The results were surprising and 

demonstrate a weakness in the amount of information, particularly by managers, a situation 

that must be analyzed and discussed, because after all is the fate of an entire city into the 

hands of managers, which have more than empirical knowledge or practical, can never make 

a good administration without knowing the procedures, laws, decrees, resolutions and 

their modifications of these over the years, which shows that there is a dynamic movement, 

which requires constant updating, then yes, you can use the budget process as an effective 

tool of management. 

Keywords: Public Budget. Recipe. Expense. Management. 
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9 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 INTRODUCAO 

No presente estudo, sera analisado o valor do orgamento publico como uma medida que 

desempenha uma funcao de relevancia gerencial e estrategica para a administragao publica. 

Tambem se busca verificar se e possivel haver desajustes e descontrole financeiro na 

Administragao Publica, seja em um Estado, em um municipio, em suma, em qualquer ente 

publico da federacao e por quais formas e meios pode se da um controle financeiro mais 

efetivo. 

A evolugao da Contabilidade Publica traz o tema orcamento, como uma ferramenta de 

gestao, o qual se torna norteador dos passos gerenciais no sentido de prever as receitas e 

fixar despesas, provocando na administragao publica um roteiro de como proceder com os 

gastos publicos, de maneira a trazer a maior credibilidade ao desempenho das atividades 

publicas. 

Segundo Kohama (2006, p.09 apud MEIRELLES,1984) define administragao publica como: 

"Administragao Publica e todo aparelhamento do Estado, preordenado a realizagao de seus 

servigos, visando a satisfagao das necessidades coletivas." Fica explfcito na citagao que 

deve existir, na administragao publica, uma organizagao de eventos para que se possa obter 

o contentamento nos anseios publicos. 

Ja Kohama (2006, p.09 apud MELLO, 1979) diz: "Administrar e gerir servigos publicos; 

significa nao so prestar servigo executa-lo, como tambem, dirigir, governar, exercer a 

vontade com o objetivo de obter um resultado util". 

Para que a administragao publica tenha oportunidade de estabelecer um bom servigo a ser 

prestado ao seu usuario principal, que e a populagao, todo o processo administrativo deve 

possuir regras, limites e descriminagao de atividade. Sendo assim o orgamento publico, 

surge com essa missao de organizar as atividades economicas e financeiras do aparelho 

publico a fim de prever receitas e fixar despesas entre outras que sao inerentes a sua 

fungao, sempre visando o bem e o desenvolvimento da sociedade. 

Kohama (2006, p.34) faz o seguinte comentario a respeito de orgamento: 

O governo tern como responsabilidade fundamental o melhor nivel dinamico 
de bem-estar a coletividade. Para tanto, utiliza-se de tecnicas de 
planejamento e programacao de acoes que s§o condensadas no chamado 
sistema de planejamento condensado 



10 

De acordo com o pensamento do autor o orcamento busca tambem compreender a questao 

do planejamento financeiro e estrategieo, principalmente em um nivel municipal, e na correta 

compreensao deste Orgamento Publico e seus beneficios para a boa gestao. 

Busca-se, neste trabalho monografico, estudar caracteristicas da Administragao Publica, 

bem como do processo de autonomia municipal; analisar aspectos fundamentals referentes 

a Contabilidade Publica; aos principios da Administragao Publica e de que como se o 

processo orgamentario, bem como seu papel no planejamento, na gestao publica e no 

controle financeiro do Estado. 

Para se elaborar a questao problema, entendeu-se a necessidade da aplicagao de um 

questionario, formatado e direcionado para os principals envolvidos na elaboragao, 

execugao e fiscalizagao do orgamento publico, que sao: Os Prefeitos, os Secretarios 

Municipais e os Vereadores. O questionario visa saber o nivel de entendimento sobre o 

tema abordado por parte dos atores responsaveis pela gestao publica de um municipio. 

Ante ao exposto, o presente estudo tern como problema de pesquisa: Qual a percepgao dos 

gestores municipais da Microrregiao de Sousa, em relagao a utilizagao do Orgamento 

publico no processo de gestao e controle financeiro? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1 Objetivos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1.1 Objetivo Geral 

Analisar a percepgao dos gestores municipais da Microrregiao de Sousa, em relagao a 

utilizagao do Orgamento publico no processo de gestao e controle financeiro. 

1 1 2 Objetivos Especificos 

* Identificar o perfil dos gestores municipais da Microrregiao de Sousa; 

• Verificar o grau de entendimento dos prefeitos, vereadores, Secretarios de Finangas 

e Tesoureiros a cerca dos Estagios da Despesa Publica, da Receita Publica, Regras 

Orgamentarias; 

• Identificar o nivel de conhecimento sobre os Principios Orgamentarios; 
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• Avaliar quais os conhecimentos sobre Orgamento publico dos gestores municipais da 

Microrregiao de Sousa; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2 Justificativa 

Ser um gestor, bom ou ruim, e apenas uma questao de indole, carater ou moral? Vendo 

essa pergunta, esquece-se de que existem outros fatores que levam uma administragao ao 

fracasso, como: Falta de conhecimento, ma uso das ferramentas de gestao e um 

planejamento estrategieo mal elaborado. 

A falta de conhecimento, por si so ja descredibiliza o gestor, por ser de fundamental 

importancia no processo de gestao, visto que, a informagao e uma das maiores armas que 

os gestores possuem a sua disposigao, dai a necessidade deste trabalho em colher dados 

que reflitam qual o nivel destes conhecimentos existentes em prefeitura e camaras, atraves 

de seus representantes legais, O mau uso das ferramentas de gestao e justamente o que 

leva a se ter uma administragao atrasada no tempo, e que nao acompanha a evolugao 

contabil, econdmiea e financeira da azienda publica e das formas de controle. 

Ja em se tratando de planejamento estrategieo, Alday (2000, p. 10) forma sua opiniao e 

revela: "O Planejamento Estrategieo, que se tomou o foco de atengao da alta administragao 

das empresas, volta-se para as medidas positivas que uma empresa podera tomar para 

enfrentar ameagas e aproveitar as oportunidades encontradas em seu ambiente". Por tanto, 

entende-se ser necessario na administragao publica um entendimento no que se refere ao 

orgamento, buscando sempre a melhor estrategia e o melhor aproveitamento dos recursos 

publicos. 

Para justificar a elaboragao deste trabalho, e mostrar sua relevancia, propoe-se observar um 

conceito moderno de orgamento publico, exposto por Pascoal (2005, p. 16): "ato pelo qual o 

Poder Legislativo autoriza o poder executivo, por um certo periodo e, em por menor, as 

despesas destinadas ao funcionamento dos servigos publico...". 

Por tanto a pesquisa tern como justificativa analisar o conhecimento e a capacidade de 

compreensao dos atores atualmente envolvidos, Executivo (Prefeitos e Secretarios) e 

Legislativo (Vereadores) a cerca da elaboragao, execugao e fiscalizagao do orgamento 

publico municipal de algumas cidades da Microrregiao da grande Sousa-PB. 

Nesse contexto, o presente estudo trata sobre algumas caracteristicas da Contabilidade 
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Publica, de modo a demonstrar os beneficios advindos da utilizacao do Orcamento Publico, 

como meio efetivo para um melhor planejamento e controle financeiro da Administracao 

Publica municipal. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3 Procedimentos metodologicos 

Os procedimentos e metodos de pesquisa, demonstram e descrevem a forma com que a 

pesquisa sera disposta aos que dela se utilizarao, buscando o tipo e a especificidade ideal 

para retratar o tema de forma que responda a questao problema. Kerlinger (1980, p.94, 

apud, BEUREN 2006, p.76) diz: "a palavra delineamento focaliza a maneira pela qual um 

problema de pesquisa e concebido e colocado em uma estrutura que se torna um guia para 

a experimentacao, coleta de dados e analise." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3.1 Classificagao da pesquisa 

O presente estudo configura-se como uma pesquisa descritiva, explicativa e qualitativa, uma 

vez que busca estudar e compreender os elementos atinentes ao Orcamento publico, de 

modo a trata-lo como uma ferramenta efetiva para a gestao e controle financeiro da 

Administragao Publica. 

Para Gil (2010, p. 44), a pesquisa descritiva "tern como objetivo primordial a descrigao das 

caracteristicas de determinada populagao ou fenomeno ou o estabelecimento de relagoes 

entre as variaveis." 

Esse entendimento tambem e destacado por Martins (2002, p. 19), o qual afirma que: "como 

o proprio nome sugere, a organizagao, sumarizagao e descrigao de dados e chamada 

estatistica descritiva 

Pode-se entender tambem, que a pesquisa e explicativa, pois busca entender o porque dos 

fatos ocorridos. Andrade (2002, p.20) diz: "a pesquisa explicativa e um tipo de pesquisa 

mais complexa, pois, alem de registrar, analisar, classificar e interpretar os fenomenos 

estudados, procura identificar seus fatores determinantes." 

Ainda pode-se notar, analisando a complexidade da pesquisa, que ela tern caracteristicas 

qualitativas, visto a necessidade de interpretagao e mensuragao da capacidade de 

conhecimento dos atores publicos, a respeito do tema orgamento publico. Isso fica explicito 

com o entendimento de Beuren (2006, p.92): "A abordagem qualitativa visa destacar 
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caracterfsticas nao observadas por meio de um estudo quantitative, haja vista a 

superficialidade deste ultimo.". Este pensamento reforca o entendimento de que o 

pesquisador observara o estudo procurando saber da capacidade de cada ator do cenario 

publico em referenda ao tema estudado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3.2 Universo da pesquisa 

A pesquisa foi desenvolvida por meio da aplicacao do instrumento de coleta (Apendice-1) 

junto aos gestores municipais da Microrregiao de Sousa, localizado no Sertao Paraibano, 

conforme pode ser observado no Quadro 1. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quadro 1 - Municipios que compSem a Microrregiao de Sousa 

MUNICIPIOS POPULACAO 

Aparecida 7.254 

Marizopolis 6.457 

Nazarezinho 7.248 

Santa Cruz 6.471 

Sao Bentinho 4.138 

Sao Domingos de Pombal 2.855 

Sao Francisco 3.544 

Sao Jose da Lagoa Tapada 6.840 

Sousa 65.807 

Vieiropolis 4.908 

TOTAL 115.522 

Fonte: www.ibge.gov.br, 2011 

Trata-se de municipios em sua grande maioria, de pequeno porte, que possuem a cidade de 

Sousa-PB como sede para os mais diversos eventos, como: Bancos, justica e centra 

comercial. A constituigao destes municipios sao recentes, pois se desmembraram de Sousa, 

a poucos anos, a maioria em 1994, e possuem como atividade principal o setor primario, 

principalmente baseado na agricultura familiar e nas grandes plantacoes de coco, mais 

precisamente no perimetro irrigado de Sao Goncalo, que e distrito de Sousa e faz divisa 

com varios destes municipios. A cidade do Lastro, que tambem faz parte da microrregiao de 

Sousa-PB, que nesta pesquisa foi excluida, por questoes logisticas de acesso. 

http://www.ibge.gov.br
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Todos os municipios possuem um Prefeito e nove Vereadores, com excecao de Sousa, que 

possui hoje 10 Vereadores, o que totaliza o numero de dez (10) Prefeitos e noventa e um 

(91) Vereadores, alem de dez (10) Secretarios de Finangas e dez (10) Tesoureiros como 

universo da pesquisa. 

13.3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Procedimentos de coleta de dados 

O presente estudo configura-se ainda como uma pesquisa de campo, realizada por meio da 

elaboragao e aplicagao de um instrumento de coleta (questionario) junto aos gestores 

municipais da Microrregiao de Sousa. 

De acordo com Silva (2006) a pesquisa de campo e aquela em que a coleta de informagoes 

ocorre diretamente no local em que acontecem os fenomenos. Ou seja, e realizada fora do 

laboratorio, no proprio ambiente das ocorrencias dos fatos. Deste modo pode-se dizer ainda 

que seja um tipo de pesquisa que assume caracteristica empfrica, para confirmar ou negar 

determinadas hipoteses de pesquisa. 

Como instrumento de coleta utilizado foi o questionario, contendo 12(doze) perguntas de 

multipla escolha, que e encontrado no apendice, para tanto fica descrito no topico abaixo 

como se procedeu a pesquisa. 

O questionario foi elaborado com a finalidade de se tragar um perfil, nao so do administrador 

(gestor), mas tambem da equipe que trabalha e fiscaliza o ciclo orgamentario. O 

questionario foi distribuido em dez (10) Camaras Municipais e em dez (10) Prefeituras do 

alto sertao paraibano, em sua grande maioria cidades da regiao da grande Sousa-PB. A 

pesquisa contou com a distribuigao de noventa (90) questionarios a noventa (90) 

Vereadores, sendo destes recolhidos apenas 54 formularios, ja aos Prefeitos foram 

entregues dez (10) formularios e recolhidos oito (8), para os secretarios municipais de 

finangas, em numero de dez (10) e tesoureiros tambem em numero de dez (10) foram 

entregues e recolhidos a totalidade dos questionarios. Na totalidade foram distribuidos 120 

questionarios e recolhidos o numero de 82 respondidos. 

Todos os questionarios trazem 12 (doze) questionamentos que buscam demonstrar o perfil 

dos entrevistados e o seu nivel de conhecimento sobre orgamento publico. O questionario 

esta dividido nos seguintes blocos de questoes: 
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• O primeiro bloco se propoe a tracar um perfil dos respondentes, tendo como 

variaveis: a idade do entrevistado, o cargo exercido dentro da fazenda publica, o 

tempo que esse profissional ou gestor trabalha com orcamento publico, grau de 

importancia do orgamento para a administragao publica, o grau de escolaridade dos 

entrevistados. 

• O Segundo bloco esta relacionado com o conhecimento acerca de Orgamento 

Publico que os gestores possuem, foram utilizadas as seguintes variaveis: grau de 

entendimento sobre Orgamento Publico e a Lei 4.320/64, Quais os estagios da 

Despesa Publica, Quais os estagios da Receita Publica, Quais sao as Leis 

Orgamentarias previstas no Art. 165 da Constituigao Federal de 1988, Qual Lei 

Orgamentaria que e subdividida em: Orgamento Fiscal, Orgamento de Investimento e 

Orgamento da Seguridade Social, Embora a constituigao de 1988 art. 167 e 169, que 

trata do orgamento, fale sobre apenas na uniao, todas as regras pertinentes ao 

orgamento devem ser seguidas pelos Estados, Municipios e o Distrito Federal, Quais 

sao Principios Orgamentarios, visando verificar o conhecimento sobre a execugao 

orgamentaria, fases da despesa orgamentaria, estagios da receita orgamentaria, o 

ciclo orgamentario, 

Apos o recolhimento dos questionarios, vem a fase de transformagao dos dados 

colhidos em informagoes que propiciem uma demonstragao do cenario da administragao 

publica regional no tocante ao seu maior instrumento de governabilidade que e o orgamento 

publico, por isso existe a necessidade de todos os envolvidos no processo, possuirem o 

minimo de conhecimento sobre o tema, tanto o gestor, quanta os secretarios e 

principalmente os fiscais deste processo que sao os vereadores, ja que a pesquisa delimita-

se ao espago municipal. 

13.4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Analise e interpretagao dos resultados 

A analise foi realizada pergunta a pergunta, enfatizando a motivagao pela qual ela foi 

realizada. Os questionamentos sao de multipla escolha sem nenhuma intervengao do 

pesquisador, que analisara o grau de entendimento do entrevistado sobre a materia, 

orgamento publico como ferramenta de gestao, procurando visualizar o cenario existente 

nas Prefeituras da micro regiao de Sousa-PB. 
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0 confronto com a literature existente sera a ferramenta utilizada para interpretar as 

respostas dadas pelos entrevistados, levando em consideracao o grau de complexidade das 

atribuicoes de cada ente municipal, ou seja, o secretariado, o gestor (Prefeito) e os 

legisladores (Vereadores). 

Sabe-se da importancia da pratica e do desempenho empirico de alguns gestores em 

realizarem boas admin is t rates, porem em tempos modernos e globalizados, nao se tern de 

falar neste fato sem a presenca da ciencia e da tecnologia, que a cada dia traz novidades, 

regras e limites que demonstram o quanto a gestao e dinamica. Um exemplo que pode ser 

pertinente, e de que ate 1993, nao se tinha a lei 8.666/1993, que hoje controla e 

regulamenta as licitagoes, o que fez com que toda e qualquer administracao se adequasse a 

esse regulador legal, sob pena de punicoes e restricoes.Outro exemplo da dinamica das leis 

e tambem da contabilidade, pode ser visto recentemente, quando a partir de 30 de margo de 

2011 todo ente publico so podera comprar em estabelecimento que emita nota fiscal 

eletronica. 

Para atingir os objetivos propostos nesta pesquisa foi utilizada a estatistica descritiva como 

metodo para analisar os dados coletados junto aos gestores respondentes ao instrumento 

de coleta de dados. A tabulacao foi feita com o auxilio do aplicativo Excel (zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Windows). 
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2 FUNDAMENTACAO TEORICA 

2.1 A Administragao Publica e a Autonomia Municipal 

A partir da decada de 80, a administragao do setor publico passou a buscar novas formas, 

papeis e culturas organizacionais. Ferlie et al. (1999) afirmam que, como reestruturagoes 

semelhantes foram feitas em diferentes unidades do servigo publico, tornou-se claro que um 

fenomeno organizacional estava surgindo, chamada hoje de 'administragao publica'. 

Centrado na abordagem gerencial, introduziram-se na pratica do servigo publico, metodos 

gerenciais alternatives como forma de aumentar a produtividade e diminuir custos, antes so 

vistos e aplicados em entidades privadas. 

Segundo Kohama (2000), a administragao publica representa todo o aparelhamento do 

Estado, visando a satisfagao das necessidades coletivas. Matias (2000, p.29) defende que a 

administragao publica e uma organizagao, e nao apenas um amplo conjunto de fungoes, 

haja vista que "A definigao de que a administragao publica e um conjunto de fungoes, 

atribuida aos juristas e adotada pelos economistas, impede o estabelecimento de fronteiras 

organizacionais". 

Kohama (2000) trata ainda que administrar e gerir os servigos publicos significa nao so 

prestar servigo e executa-lo, como tambem, dirigir, governar, exercer a vontade com o 

objetivo de obter um resultado util. Presume-se, portanto, que a administragao publica seja o 

instrumental que dispoe o Estado para colocar em pratica as agoes politicas de Govemo. 

Nesse contexto, ja se comega a vislumbrar a necessidade da contabilidade publica na 

interpretagao e representagao dos fenomenos administragao publica. 

A partir da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a administragao do setor publico 

efetivamente inaugurou um novo estagio no Brasil. Conforme afirma Meirelles (2000, p. 80), 

"os fins da administragao publica resumem num unico objetivo: o bem comum da 

coletividade administrada", por sua vez, cabe a administragao publica atender aos principios 

de bem comum (art. 3° da CF/1988). Esses principios estao consagrados, basicamente, no 

art. 37 e no preambulo da CF, que preconiza assegurar o exerefcio dos direitos sociais e 

individuals, a liberdade, a seguranga, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a 

justiga. 

Segundo Oliveira (2006, p.27): 

E dever da administragao publica descentralizar, dinamizar e agilizar suas 
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atividades tendo o cidadao-contribuinte como centra de suas 
preocupacSes. O contribuinte esta exigindo respeito enquanto cidadao. 
Assim, o desafio dos administradores publicos consiste em gerenciar de 
maneira transparente e honesta os recursos do contribuinte e fazer da 
administracao publica uma fonte de desenvolvimento para toda a 
comunidade, conjugando-se com o respeito ao meio ambiente. Portanto, 
desse contexto da administracao publica espera-se um desempenho 
satisfatorio para que o cidadao tenha acesso a servicos publicos de 
qualidade, como saude, educacao, transporte coletivo, lazer, seguranca, 
entre outros, e que esses servicos resultem de um adequado 
gerenciamento dos recursos. 

A caracteristica de gestao visualizada pela citagao acima, e a segregagao de fungoes, que 

descentraliza, ou seja, divide fungoes e responsabilidades, dando celeridade aos 

procedimentos, reduzindo a burocracia e proporcionando um atendimento eficaz a 

populagao. 

Ainda conforme trata Oliveira (2006, p. 27) "tendo em vista a finalidade basica do Estado, 

tambem se pode citar, como uma das atividades da contabilidade, a de relatar, de forma 

compreensivel, a aplicagao dos recursos publicos". Dessa forma, a estrutura organizacional 

da administragao publica, segundo Matias (2000), e basicamente formada por dois 

elementos: administragao direta e administragao indireta. 

Nesse contexto, a administragao publica, no desempenho de suas fungoes, utiliza-se, 

segundo o art. 14 da Lei Federal n° 4.320/1964, de unidades administrativas e 

orgamentarias. A unidade administrativa, para a qual sao consignadas dotagoes proprias, e 

responsavel pelas aplicagoes dos recursos financeiros e difere da unidade orgamentaria 

pelo seguinte motivo: aquela, tambem denominada de orgao, e entidade constituida pelos 

Poderes Legislativo, Executivo e Judiciario com a finalidade de execugao das agoes 

governamentais. 

Desse modo, permite-se a descentralizagao da execugao do orgamento, e a unidade 

orgamentaria se torna, segundo Machado Jr. e Reis (2003, p.58), "o centra de planejamento; 

elaboragao orgamentaria; execugao orgamentaria; controle interno; custos e de resultados, 

economicos ou nao; informagoes". Para Oliveira (2006, p.29) "aqui, a contabilidade, valendo-

se do sistema de informagoes integradas, pode elaborar, dentre outros, relatorios 

circunstanciais sobre o andamento da execugao dos programas das unidades 

administrativas e orgamentarias". 

O art. 30 da CF afirma que os municipios tern competencias proprias. Foi adotado pela CF o 

criterio "interesse local" para estabelecer a competencia municipal, que para Ferrari (2003, 

p.59) "interesse local deve-se entender aquele ligado de forma direta e imediata a sociedade 

municipal e cujo atendimento nao pode ficar na dependencia de autoridades distantes do 
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grupo, que nao vivem os problemas locals". 

A competencia dos municipios esta numerada no art. 30, I a IX da CF: 

Art. 30. Compete aos municipios: 

I - legislar sobre assuntos de interesse local; 

II - suplementar a legislacao federal e a estadual no que couber; 

III - instituir e arrecadar tributos de sua competencia, bem como aplicar 
suas rendas, sem prejuizo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar 
balancetes nos prazos fixados em lei; 

IV - criar, organizar e suprimir distritos, observada legislagao estadual; 

V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessao e 
permissao, os servigos publicos de interesse local, incluido o de transporte 
coletivo, que tern carater essencial; 

VI - manter, com a cooperacao tecnica e financeira da Uniao e do Estado, 
programas de educagao pre-escolar e de ensino fundamental; 

VII - prestar, com a cooperacao tecnica e financeira da Uniao e do Estado, 
servicos de atendimento a saude da populacao; 

VIII - promover, no que couber, adequando ordenamento territorial, 
mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupacao 
do solo urbano; 

IX - promover a protecao do patrimonio histPrico-cultural local, observada a 
legislacao e a acao fiscalizadora federal e estadual. 

Este artigo da Constituicao Federal de 1988 se remete as competencias inerentes aos 

municipios, os quais tern autonomia para instituir alguns tipos de tributos, como tambem 

para fazer parcerias com as demais esferas publicas, estados e uniao. 

No Brasil, o controle de constitucionalidade de leis ou ato normativos e exercido pelo orgao 

maximo do Poder Judiciario, o Supremo Tribunal Federal (STF). A deelaracao de 

inconstitucionalidade pelo orgao jurisdicional pode ser obtida por dois modos, via de defesa 

(excegao) ou por via de acao. Na via de defesa a alegacao de inconstitucionalidade aparece 

incidentalmente, em um processo comum. Neste caso, a inconstitucionalidade pode ser 

apreciada por qualquer orgao do Poder Judiciario, caracterizando-se o metodo difuso, e a 

decisao proferida faz coisa julgada apenas entre as partes. Na via de agio, a intengao e 

retirar do sistema juridico a lei tida como inconstitucional, proporcionando solugao para os 

casos na via de defesa, que nao participam do feito. Desta forma, a declaragao de 

inconstitucionalidade em tese tern efeitos contra todos, caracterizando o metodo 

concentrado, pois o unico orgao que tern capacidade para declarar inconstitucionalidade em 

sentido amplo e o STF (FERRARI, 2003). 

A inconstitucionalidade por omissao provem da inercia ou do silencio, quando os orgaos do 

Poder Publico permanecem inertes e nao praticam os atos exigidos pela CF. O STF nao 
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interfere na formaeao dos atos que ja foram realizados, agindo apenas no sentido de 

fiscalizagao. O Municipio e uma entidade de Direito Publico interno, tendo capacidade 

politica, exercendo com autonomia assuntos de sua competencia, tal como a Uniao e os 

Estados-membros. (FERRARI, 2003). 

Para determinar a area de atuacao dos Municipios, foi utilizada a expressao "interesse 

local", ou seja, os interesses ligados de forma direta e imediata a sociedade municipal. 

Quando houver hierarquia entre as leis, as leis inferiores devem buscar fundamento de 

validade nas superiores. 

O Controle Interno da Administracao Publica passou a ser pressuposto da Responsabilidade 

Fiscal, conforme disposto no art. 1.° § 1.° da Lei Complementar Federal n.° 101/2000, 

transcrito a seguir. 

Art. 1° Esta Lei Complementar estabelece normas de finangas publicas 
voltadas para a responsabilidade na gestao fiscal, com amparo no Capftulo 
II do Titulo VI da Constituicao Federal. 

§ 1° A responsabilidade da gestao fiscal pressupoe a ac§o planejada e 
transparente, em que se previnem riscos e convergem desvios capazes de 
afetar o equilibrio das contas publicas, mediante o cumprimento de metas 
de resultados entre receita e despesas e a obediencia a limites e condicoes 
no que tange a renuncia de receita, geracao de despesas com pessoal, da 
seguridade social e outras, dfvida consolidada e mobiliaria, operagao de 
garantias e inscricao em resto a pagar. 

Nesse contexto, o controle Interno da Administragao se faz necessario na medida em que o 

administrador percebe que nao tern mais condicoes de acompanhar de perto todos os 

negocios da empresa com a mesma eficiencia, uma vez que, uma empresa cresce 

aumentando sua area de atuacao e criando setores com administragao propria, existe a 

necessidade de criagao de controle que possam garantir que as diversas operagoes 

definidas pela politica da empresa continuem sendo executadas conforme o planejamento 

pela sua administragao. O controle interno integra o conjunto dos instrumentos utilizados 

para o controle do setor publico e realiza tarefa importante para o administrador, pois Ihe 

permite conhecer a situagao em que se encontra o orgao que dirige, seja ele maior e menor, 

com a vantagem de possibilitar-lhe, empreender agoes que visem a corrigir eventuais 

praticas e tambem dar novos rumos a sua gestao, evitando, assim, a repetigao ou 

continuidade de falhas indesejaveis. 

De acordo com a Constituigao Federal de 1988, as finalidades do Controle Interno, no que 

caracteriza os objetivos especificos que devem ser atingidos: 

• Observar as normas legais, instrugoes normativas, estatutos e 
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regimentos; 

Assegurar, nas informagoes contabeis, financeiras, administrativas e 
operacionais, sua exatidao, confiabilidade, integridade e oportunidade; 

• Evitar o cometimento de erros, desperdfcios, abusos, praticas 
antieconomicas e fraudes; 

• Salvaguardar os ativos financeiros e fisicos e assegurar a legitimidade 
do passivo; 

Permitir a implementacao de programas, projetos, atividades, sistemas 
e operacoes, para a utilizacao dos recursos de forma eficaz, eficiente e 
com maior economia; e 

• Assegurar a aderencia das atividades as diretrizes, pianos, normas e 
procedimentos do orgao ou unidade. 

Vale destacar que os instrumentos preconizados pela LRF para o planejamento do gasto 

publico sao os mesmos ja adotados na CF, somente reforca cada vez mais o papel da 

atividade de planejamento e de execugao. O Controle da divida publica e o principal 

problema enfrentado pelo Pais nos ultimos tempos, esse controle e o maior motivo para 

invocar leis como a LRF. 

A partir da analise do Capitulo VII da LRF, que trata da divida e do endividamento publico, 

sabe-se que, nos termos da Resolucao n° 40 e 43 aprovada pelo Senado Federal, foram 

definidos limites para a divida publica de todos os entes nacionais. Para isso, e valido 

observar os ajustes feitos a Lei n.° 4.320/1964, pois os objetivos das duas sao distintos. 

Sabe-se que a atividade empresarial tern como objetivo o lucro, ou seja, a obtencao de 

receitas e para tanto, incorre em despesas. Desta forma, pode-se dizer que as receitas nas 

empresas privadas correspondem a um instrumento para se alcancar receitas, embora seja 

possivel analisar uma empresa sob diferentes enfoques, dentre os quais o social e o 

ambiental. Diversamente, no caso da Administracao Publica, tem-se como principal objetivo 

o bem-estar da sociedade, o que a mesma busca alcancar por intermedio da prestagao e 

implementacao de novos servigos a comunidade, realizados por meio das despesas. De 

modo geral, a arrecadagao de receitas torna possivel a realizagao destas despesas 

(SIQUEIRA, 2010). 

Assim sendo, pode-se dizer que o ciclo operacional na esfera governamental apresenta-se 

invertido em relagao a empresarial, isto e, enquanto nas empresas inicialmente ha o 

sacrificio monetario ou incorporagao de passivos para depois haver a realizagao de receitas, 

na Administragao Publica, regra geral, inicialmente se deve obte-las para entao incorrer em 

despesas (SIQUEIRA, 2010). 

Para Souza (1996, p. 83): 
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A atividade financeira do Estado desenvolve-se fundamentalmente em tres 
campos: a receita, isto e, a obtencao de recursos patrimoniais; a gestao, 
que e a administragao e conservagao do patrimonio publico; e, finalmente, 
a despesa, ou seja, o emprego de recursos patrimoniais para a realizagao 
dos fins do Estado. 

Diante disso, a gestao financeira da Administragao Publica se estrutura na diregao de obter 

o maximo de recursos financeiros para que seja possivel alcangar a sua politica maior, qual 

seja o bem-estar da sociedade. No que consiste a avaliagao do desempenho da 

Administragao Publica, o resultado economico apresenta-se como sendo um importante 

indicador, porem nao o melhor (GIACOMONI, 2003). Porem, nao se pode com isso concluir 

que os principios contabeis destacados nao sejam aplicaveis na contabilidade publica, os 

mesmos podem nao ser inteiramente aplicados, porem devem ser observados. 

De imediato e importante frisar que a LRF, nao tern como meta a punigao do administrador 

publico. Para melhor entender a sua fungao real e importante que se destaque o seu § 1° do 

art. 2°: 

§ 1°. A responsabilidade na gestao fiscal pressupoe a agao planejada e 
transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de 
afetar o desequilibrio das contas publicas, mediante o cumprimento de 
metas de resultados entre receitas e despesas e a obediencia a limites e 
condigoes no que tange a renuncia de receita, geragao de despesas com 
pessoal, da seguridade social e outras, dividas consolidadas e mobiliaria, 
operagoes de credito, inclusive por antecipagao de receita, cessao de 
garantia e inscrigao em Restos a Pagar. 

A lei se baseia em seis pontos como apoio para melhor aplicar a sua legislagao: divida e 

endividamento; planejamento economico; despesas com pessoal e geragao de despesas. 

Porem, para que haja realmente um controle primordial dos fatos acima relatados e 

necessario que haja fiscalizagao e acompanhamento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 Principios Aplicaveis a Administragao Publica 

A expressao Administragao Publica e utilizada mais comumente em dois sentidos, conforme 

explica Di Pietro (1997): 

• Em sentido subjetivo, formal ou organico, ela designa os entes que exercem a 

atividade administrativa; compreende pessoas juridicas, orgaos e agentes publicos 

incumbidos de exercer uma das fungoes em que se triparte a atividade estatal: a 
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fungao administrativa; 

Em sentido objetivo, material ou funcional, ela designa a natureza da atividade 

exercida pelos referidos entes; nesse sentido, a Administracao Publica e a propria 

funcao administrativa que incumbe, predominantemente, ao Poder Executivo. 

Conforme preceitua Medauar (1998) os orgaos da Administragao Publica, nas realizagoes 

de suas atividades que Ihes competem, sao regidos por normas que abrangem preceitos 

gerais, direcionando o vasto campo de atuagao dos orgaos da administragao. Sobre este 

assunto enfatiza Reale (1974) que, os principios constituem as bases nas quais assentam 

institutes e normas juridicas. 

Para Seresuela (2002): 

Temos, pois, que, enquanto no mundo privado se coloca como apropriada a 
afirmagao de que o que nao e proibido e permitido, no mundo publico 
assume-se como verdadeira a ideia de que a Administragao so pode fazer o 
que a lei antecipadamente autoriza. Deste modo, a afirmagao de que a 
Administragao Publica deve atender a legalidade em suas atividades implica 
a nogao de que a atividade administrativa e a desenvolvida em nivel 
imediatamente infralegal, dando cumprimento as disposigSes da lei. Em 
outras palavras, a fungao dos atos da Administragao e a realizagao das 
disposigoes legais, nao Ihe sendo possivel, portanto, a inovagao do 
ordenamento jundico, mas tao-so a concretizagao de pressagios genericos 
e abstratos anteriormente firmados pelo exercente da fungao legislativa. 

O principio da legalidade traz a ideia de que foi a partir dele que se criou a ideia de que toda 

a vontade da Administragao Publica decorre de lei. Sobre este assunto Bastos (1997) 

acrescenta que, este principio e o que sustenta fundamentalmente o Estado de Direito, que 

por sua vez submete-se ao proprio direito. 

Ainda sobre o principio da legalidade Bastos (1997, p. 29) afirma que: 

(...) este principio submete tanto a Administragao direta quanta a indireta e 
a fundacional. Devendo reconhecer de que as entidades regidas pelo direito 
privado, fundamentalmente se submeterao por igual forma a um principio da 
legalidade em fungao de parametros privados, com excegoes, e obvio, 
decorrentes da propria Constituigao, que sujeita tais entidades a certos tipos 
de controle a que jamais se submeteriam se entidades autenticamente 
privadas fossem. 

Trata-se, pois, de principio previsto tanto no texto constitucional como na Lei n.° 9.784/1999, 

que orienta e domina toda a atividade administrativa, constituindo verdadeiro alicerce do 

Estado de Direito. Esse principio contem enunciado generico no art. 5°, II, da Constituigao 
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Federal ao dispor: "Ninguem sera obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senao 

em virtude de lei". 

O caput do art. 37 da Constituicao Federal (CF/1988) traz o comando especifico para 

Administracao Publica, explicitando a submissao do Estado as mesmas leis a que se 

submetem os cidadaos, em consonancia com o Estado Democratico de Direito. 

Berman (2008) analisa que o principio da legalidade comporta duas leituras sob o angulo do 

seu destinatario: 

a) Para o particular, se a lei nao proibir a conduta ele esta autorizado a pratica-la; 

b) Para a administragao, significa que so e possivel praticar o ato se houver autorizacao 

da lei, ou seja, a administragao so pode agir quando a lei permitir. 

Alem disso, Berman (2008), afirma que a vontade da administragao e a vontade da lei e a 

legalidade e o principio que domina e orienta toda a atividade estatal. A administragao so 

pode agir nos exatos ditames da lei. Visto como fundamento de direitos individuals, o 

principio da legalidade reprime o absolutismo do Poder Estatal e condiciona a atividade da 

Administragao Publica. Ao inseri-la no caput do art. 5.° da CF/1988, o constituinte pretendeu 

estabelece-la como parametro para as demais normas do ordenamento juridico. A fungao 

legislativa deve obediencia aos principios constitucionais. Ao legislador impoe-se o respeito 

as diretrizes constitucionais e te-las como verdadeiros vetores a fim de que haja a igualdade 

na lei. 

Mello (1999, p.09) observa que "a isonomia tern como ponto de partida a proibigao do 

discrimen imotivado". E, para o reconhecimento de sua aplicagao, apresenta criterios: 

(...) as discriminagoes sao recebidas como compativeis com a clausula 
igualitaria apenas e tao somente quando inexiste um vinculo de correlagao 
logica entre a peculiaridade diferencial acolhida por residente no objeto, e a 
desigualdade de tratamento em fungao dela conferida, desde que tal 
correlagao nao seja incompativel com interesses prestigiados na 
Constituigao. 

Nesse contexto, Canotilho (1982, p. 130) destaca os momentos de maior relevancia para 

administragao, na observancia do principio da igualdade: 

I Proibigao de medidas administrativas portadoras de incidencia coativas 
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desiguais (encargos ou sacrificios) na esfera juridica dos cidadaos 
(igualdade na repartigao de encargos e deveres); 

II Exigencia de igualdade de beneffeios ou prestacoes concedidas pela 
administracao (administracao de prestacoes); 

III Auto-vinculagao da administracao no ambito dos seus poderes 
discricionarios, devendo ela utilizar criterios substanciais identicos para 
a resolugao de casos identicos, sendo a mudanca de criterios, sem 
qualquer fundamento material, violadora do principio da igualdade; 

IV Direito a compensagao de sacrificios quanta a administragao, por 
razoes de interesse publico, impoe a um ou varios cidadaos sacrificios 
especiais, violadores do principio da igualdade perante encargos 
publicos. 

Sobre o Principio da Moralidade, analisa Seresuela (2002) que: 

Hoje, por forga da expressa inclusao do principio da moralidade no caput do 
art. 37, a ninguem sera dado sustentar, em boa razao, sua nao incidencia 
vinculante sobre todos os atos da Administragao Publica. Ao administrador 
publico brasileiro, por conseguinte, nao bastara cumprir os estritos termos 
da lei. Tem-se por necessario que seus tos estejam verdadeiramente 
adequados a moralidade administrativa, ou seja, a padroes eticos de 
conduta que orientem e balizem sua realizagao. Se assim nao for, 
inexoravelmente, haverao de ser considerados nao apenas como imorais, 
mas tambem como invalidos para todos os fins de direito. Entende-se por 
principio da moralidade, a nosso ver, aquele que determina que os atos da 
Administragao Publica devam estar inteiramente conformados aos padroes 
eticos dominantes na sociedade para a gestao dos bens e interesses 
publicos, sob pena de invalidade jurfdica. 

Dessa forma, para Seresuela (2002, online) "o desrespeito a moralidade, entre nos, nao se 

limita apenas a exigir a invalidagao - por via administrativa ou judicial - do ato administrativo 

violador", mas "tambem a imposigao de outras consequencias sancionatorias rigorosas ao 

agente publico responsavel por sua pratica". 

Alega-se ainda que, por ser um conceito vago e impreciso, acaba por ser abrangido pelo 

principio da legalidade. Meirelles (2004, p.83), didaticamente, distingue a moral comum da 

administrativa: "A moral comum e imposta ao homem para sua conduta externa; a moral 

administrativa e imposta ao agente publico para sua conduta interna, segundo as exigencias 

da instituigao a que serve a finalidade de sua agao: o bem comum". 

Para Berman (2008), por vezes um ato pode ser legal, mas imoral. A moralidade confere 

legitimidade ao ato administrativo praticado. A autora entende que o ordenamento juridico 

patrio prestigia a moralidade na administragao, haja vista que o arcabougo normativo imputa 

sangoes ao comportamento imoral do administrador. Com efeito, menciona que os atos de 

improbidade administrativa previstos na Lei n.° 8.429/1992 atentam contra esse principio. 
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Assim, alem da previsao constitucional, a Lei n.° 9.784/1999 analisa o principio da 

moralidade no processo administrativo federal ao prescrever: 

Art. 2° A Administragao Publica obedecera, dentre outros, aos principios da 
legalidade, finalidade, motivacao, razoabilidade, proporcionalidade, 
moralidade, ampla defesa, contraditorio, seguranca jurfdica, interesse 
publico e eficiencia. 

Paragrafo unico. Nos processos administrativos serao observados, entre 
outros, os criterios de: 

I - atuacao conforme a lei e o Direito; 

II - atendimento a fins de interesse geral, vedada a renuncia total ou parcial 
de poderes ou competencias, salvo autorizagao em lei; 

III - objetividade no atendimento do interesse publico, vedada a promocao 
pessoal de agentes ou autoridades; 

IV - atuagao segundo padroes eticos de probidade, decoro e boa-fe; 

Sobre o Principio da Publicidade, assinala Seresuela (2002): 

A publicidade sempre foi tida como um principio administrativo, porque se 
entende que o Poder Publico, por seu publico, deve agir com a maior 
transparencia possivel, a fim de que os administrados tenham, a toda hora, 
conhecimento do que os administradores estao fazendo. Alem do mais, 
seria absurdo que um Estado como o brasileiro, que, por disposicao 
expressa de sua Constituigao, afirma que todo poder nele constituido 
"emana do povo" (art. 1.°, paragrafo unico, da CF), viesse a ocultar 
daqueles em nome do qual esse mesmo poder e exercido informagoes e 
atos relativos a gestao da res publica e as proprias linhas de 
direcionamento governamental. E por isso que se estabelece, como 
imposigao jurfdica para os agentes administrativos em geral, o dever de 
publicidade para todos os seus atos. Entende-se principio da publicidade, 
assim, aquele que exige, nas formas admitidas em Direito, e dentro dos 
limites constitucionalmente estabelecidos, a obrigatoria divulgagao dos atos 
da Administragao Publica, com o objetivo de permitir seu conhecimento e 
controle pelos orgaos estatais competentes e por toda a sociedade. A 
publicidade, contudo, nao e um requisito de forma do ato administrativo, nao 
e elemento formativo do ato; e requisito de eficacia e moralidade. Por isso 
mesmo os atos irregulares nao se convalidam com a publicagao, nem os 
regulares a dispensam para sua exequibilidade, quando a lei ou o 
regulamento a exige. No que tange a forma de se dar publicidade aos atos 
da Administragao, tem-se afirmado que ela podera dar-se tanto por meio da 
publicagao do ato, como por sua simples comunicagao a seus destinatarios. 

A Administragao, por ser publica, deve agir com transparencia. A publicidade deve esta 

presente como regra em toda a atividade administrativa, so se admitindo a sua excegao nos 

casos expressamente previstos em lei. O principio e inerente ao Estado Democratico de 

Direito, razao pela qual se refere a toda atividade administrativa. Para Berman (2008), a 

publicidade na administragao publica tambem esta relacionada com a transparencia na 
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pratica dos atos, possibilitando com isso a fiscalizagao da gestao publica. Assim, por ser 

esse o principio inerente ao regime democratico, a publicidade permite que os administrados 

realizem o controle dos atos praticados. 

Nesse sentido, assim diz o art. 198 do Codigo Tributario Nacional: 

Art. 198. Sem prejuizo do disposto na legislacao criminal, e vedada a 
divulgagao, por parte da Fazenda Publica ou de seus servidores, de 
informacao obtida em razao do oficio sobre a situagao economics ou 
financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado 
de seus negocios ou atividades. 

§ 1° Excetuam-se do disposto neste artigo, alem dos casos previstos no art. 
199, os seguintes: 

I - requisicao de autoridade judiciaria no interesse da justica; 

II - solicitacoes de autoridade administrativa no interesse da Administragao 
Publica, desde que seja comprovada a instauracao regular de processo 
administrativo, no orgao ou na entidade respectiva, com o objetivo de 
investigar o sujeito passivo a que se refere a informacio, por pratica de 
infracao administrativa. 

§ 2° O intercambio de informacao sigilosa, no ambito da Administragao 
Publica, senS realizado mediante processo regularmente instaurado, e a 
entrega sera feita pessoalmente a autoridade solicitante, mediante recibo, 
que formalize a transferencia e assegure a preservagao do sigilo. 

§ 3° Nao e vedada a divulgag§o de informagSes relativas a: 

I - representagoes fiscais para fins penais; 

II - inscrigoes na Divida Ativa da Fazenda Publica; 

III - parcelamento ou moratoria. 

Segundo Seresuela (2002), ja quanto ao principio da Eficiencia: 

O principio da eficiencia, outrora implicito em nosso sistema constitucional, 
tornou-se expresso no caput do art. 37, em virtude de alteragao introduzida 
pela Emenda Constitucional n. 19. E evidente que um sistema balizado 
pelos principios da moralidade de um lado, e da finalidade, de outro, nao 
poderia admitir a ineficiencia administrativa. Bem por isso, a Emenda n. 19, 
no ponto, nao trouxe alteragoes no regime constitucional da Administragao 
Publica, mas, como dito, so explicitou um comando ate entao implicito. 
Eficiencia nao e um conceito jurfdico, mas economico. Nao qualifica 
normas, qualifica atividades. Numa ideia muito geral, eficiencia significa 
fazer acontecer com racionalidade, o que implica medir os custos que a 
satisfagao das necessidades publicas importam em relagao ao grau de 
utilidade alcangado. Assim, o principio da eficiencia, orienta a atividade 
administrativa no sentido de conseguir os mefhores resultados com os 
meios escassos de que se dispoe e a menor custo. Rege-se, pois, pela 
regra de consecugao do maior beneficio com o menor custo possivel. Dever 
de eficiencia e o que se impoe a todo agente publico de realizar suas 
atribuigoes com presteza, perfeigao e rendimento funcional. E o mais 
moderno principio da fungao administrativa, que j3 nao se contenta em ser 
desempenhada apenas com legalidade, exigindo resultados positivos para o 
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service- publico e satisfatorio atendimento das necessidades da comunidade 
e de seus membros. De inicio, parece de todo natural reconhecer que a 
ideia de eficiencia jamais podera ser atendida, na busca do bem comum 
imposto por nossa Lei Maior, se o poder Publico nao vier, em padroes de 
razoabilidade, a aproveitar da melhor forma possivel todos os recursos 
humanos, materiais, tecnicos e financeiros existentes e colocados a seu 
alcance, no exercicio regular de suas competencias. 

Quanto ao principio da impessoalidade, seu objetivo seria neutralizar a atividade 

Administrativa, que visa a nao concretizacao de um bem a todos, mas sim, a um grupo 

determinado de pessoas, fixando como unica diretriz jurfdica valida para os comportamentos 

estatais, o interesse publico. Esta impessoalidade, segundo Rocha (1994) garante uma 

verdadeira qualidade da administragao dos bens publicos, gerenciados pelo Estado. 

Conforme Meirelles (2004), o principio da impessoalidade e, tambem conhecido como 

principio da finalidade, que impoe ao administrador que somente seja praticado atos com 

sua devida finalidade. 

Quando menciona sobre impessoalidade, Silva (1992, p. 570) descreve: 

Os atos e provimentos administrativos sao imputaveis nao ao funcionario 
que os pratica, mas ao Prgao ou entidade administrativa em nome do qual 
age o funcionario... Por conseguinte, o administrado nao se confronta com o 
funcionario "x" ou "y" que expediu o ato, mas com entidade cuja vontade foi 
manifestada por ele. 

Assim, no tocante ao administrado, esta relacionado com a finalidade publica, pois a 

atividade administrativa nao pode atuar com o objetivo de beneficiar ou prejudicar pessoas 

determinadas, pois deve guiar-se sempre pela busca no atendimento do interesse publico 

previsto em lei. 

Com efeito, a Lei n.° 9.784/1999 aponta de forma nao expressa o principio da 

impessoalidade ao prever em seu art.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2°, inciso III: 

Art. 2° A Administragao Publica obedecera, dentre outros, aos principios da 
legalidade, finalidade, motivagao, razoabilidade, proporcionalidade, 
moralidade, ampla defesa, contraditorio, seguranga juridica, interesse 
publico e eficiencia. 

Paragrafo unico. Nos processos administrativos serao observados, entre 
outros, os criterios de: 

I - atuagao conforme a lei e o Direito; 

II - atendimento a fins de interesse geral, vedada a reniincia total ou parcial 
de poderes ou competencias, salvo autorizagao em lei; 

III - objetividade no atendimento do interesse publico, vedada a promogao 
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pessoal de agentes ou autoridades; 

Decorre ainda desse principio o § 1.° do art. 37 da Constituigao Federal, ao proibir que 

constem nome, simbolos ou imagens que caracterizem promogao pessoal de autoridade ou 

servidores publicos. Portanto, segundo Berman (2008), o ato administrativo praticado nao e 

do funcionario, mas sim da entidade publica em nome da qual foi praticado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3 Aspectos Destacados da Contabilidade Publica 

Segundo Crepaldi (2002, p. 15) analisa que "a contabilidade como ciencia tern vasta 

aplicagao para apuragao de resultados, registros e interpretagoes destes, sendo utilizado 

por todas as entidades que desejam obter lucro ou nao". 

Ainda de acordo com Crepaldi (2002, p. 15) "o objetivo principal da contabilidade e coletar, 

registrar, resumir, analisar e relatar, em termos monetarios, informagoes acerca dos 

negocios das companhias". Segundo ludicibus (1998, p. 27) "a contabilidade so e capaz de 

captar e registrar, normalmente, eventos mensuraveis em moeda quando sabemos que, em 

quase todas as decisoes, muitos outros elementos nao quantitativos devem ser levados em 

conta para uma decisao adequada". 

Para ludicibus et al (2000, p. 68) a contabilidade publica configura-se: 

Como um instrumento operacional, a Contabilidade se realiza por meio de 
um sistema de informagao e avaliagao economics e monetaria, com a 
finalidade de fornecer demonstragoes e analises que habilitem seus 
diversos usuarios na predigao sobre eventos e tendencias futuras da 
organizagao. Assim, o produto da Contabilidade e a informagao contabil 
resultante da sintetizagao dos dados obtidos atraves de documentos que 
reflitam a realidade mercantil em que se encontra o usuario. O objetivo 
cientifico da Contabilidade manifesta-se na correta apresentagao do 
Patrimdnio e na apreensao e analise das causas das suas mutagoes. Ja 
sob a otica pragmatics, a aplicagao da Contabilidade a uma Entidade 
particularizada, busca prover os usuarios com informagoes sobre aspectos 
de natureza economica, financeira e fisica do Patrimonio da Entidade e 
suas mutagoes, o que compreende registros, demonstragoes, analises, 
diagnosticos e progndsticos expressos sob a forma de relates, pareceres, 
tabelas, planilhas e outros meios. 

Com relagao a definigao ou conceituagao, para Kohama (2000, p. 46), a contabilidade 

publica, possuidora de caracteristicas especiais, "e o ramo da contabilidade que estuda, 

orienta, controla e demonstra a organizagao e execugao da Fazenda Publica; o patrimonio e 

suas variagoes". Angelico (1995, p. 107) entende que "contabilidade publica e a disciplina 
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que aplica, na administragao publica, as tecnicas de registros e apuracoes contabeis em 

harmonia com as normas gerais do Direito Financeiro". 

Oliveira (2009, p. 64) comenta ainda que: 

Aplicando as normas da escrituragao contabil, a contabilidade publica 
define-se como ciencia dos registros dos atos e fatos administrativos da 
administragao publica, apurando resultados em harmonia com as normas 
gerais de Direito Financeiro (Lei n° 4.320/64). As normas de escrituragao 
contabil aplicadas oferecem relatdrios que irao demonstrar o cumprimento 
de disposigoes constitucionais, o atendimento as solicitagoes de Tribunals 
de Contas, auditorias, controladorias, pericias, precatorios e outras 
solicitagoes da Justiga. A Lei Federal n° 4.320, em seu art. 83, estabelece 
que a contabilidade publica tern por objetivo evidenciar a situagao da 
receita, da despesa, do patrimonio e de quern operacionalize a respectiva 
movimentagao, quando preconiza que a contabilidade evidenciara perante 
a Fazenda Publica a situagao de todos quantos, de qualquer modo, 
arrecadem receitas, efetuem despesas, administrem ou guardem bens a 
ela pertencentes ou confiados. 

Segundo Lima e Castro (2003, p. 14), os objetivos da contabilidade publica sao: 

a) registrar a previsao das receitas e a fixagao das despesas constantes 
dos Orgamentos Publicos anuais; 

b) escriturar e efetuar o acompanhamento da execugao orgamentaria e 
financeira das receitas e despesas; 

c) controlar as operagoes de credito, a dfvida ativa e as obrigagoes do ente 
publico; 

d) apresentar as variagoes patrimoniais, ressaltando o valor do patrimonio; 

e) fornecer dados sobre os entes publicos a Contabilidade Nacional 
(estatisticas economicas do pais). 

f) disponibilizar informagoes que auxiliem a medir o desempenho de 
estruturas e programas de governo; 

Sobre a evidenciagao e a contabilidade publica, assim analisa Oliveira (2006, p. 66): 

No ano de 1997, foi criado, pelo Governo Federal, o Fundo de Manutengao 
e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (FUNDEF), que objetivava criar 
um Fundo Federal para o desenvolvimento do ensino fundamental e 
valorizagao do seu respectivo magisterio. A partir dai, passou a ser exigida, 
tambem, uma Prestagao de Contas, de forma trimestral, dos gastos com 
educagao. Em 1998, o Tribunal de Contas da Uniao (TCU) passou a exigir 
a divulgagao das Contas Publicas em pagina de internet, com dados 
mensais, bimestrais e anuais. Instaurou-se, portanto, uma Prestagao de 
Contas atualizada mensalmente. Em 2000, o Governo Federal editou a Lei 
de Responsabilidade Fiscal, que objetivava regulamentar as lacunas 
deixadas pela Constituigao. Essa Lei Complementar previa as punigoes 
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que, ate entao, nao existiam, pois a ausencia de penalidades geralmente 
nao incentiva o cumprimento legal. Em 2002, foi criado o Sistema de Coleta 
de Dados Contabeis (SISTN), que e o instrumento desenvolvido para 
operacionalizar o convenio entre a Caixa Economica Federal e a Uniao, por 
intermedio da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), tendo como objetivo 
coletar dados contabeis dos municipios e estados brasileiros. 

Ainda de acordo com Oliveira (2006, p. 68): 

Considerando, portanto, que a contabilidade publica, como consequencia 
da Lei de Responsabilidade Fiscal, vem se tornando cada vez mais 
complexa, deve procurar estabelecer planejamento e manter-se em 
constante evolucao procurando vedar a atuacao de administradores 
publicos que agem sem responsabilidade em relagao a captagao de 
recursos, sua aplicagao e utilizagao e manutengao do patrimonio publico. 
Assim, sendo o objeto da contabilidade publica o patrimdnio publico e os 
seus objetivos estudar, controlar e apurar os resultados, bem como dispor 
informagoes a seus usuarios por meio da explicitagao do orgamento e dos 
eventos economicos e patrimoniais, o destino das informagoes deve ser o 
de subsidiar o processo decisorio dos gestores publicos e dispor a 
sociedade como os recursos sao arrecadados, administrados e aplicados. 

Atraves da contabilidade e que se registram os recursos encontrados pelo sistema contabil. 

Ela deve ser organizada de forma a respeitar os principios, informagoes e as caracteristicas 

inerentes. 

Segundo Gaspar (1998, p. 47): 

A fungao da contabilidade como instrumento de controle e hoje 
unanimemente reconhecida. Um sistema de contabilidade que nao esteja 
apoiado num eficiente controle interno e, ate certo ponto, inutil uma vez que 
nao e possivel confiar nas informagoes contidas nos seus relatorios. 

Para Caggiano & Figueiredo (1997, p. 42), pode-se definir a contabilidade "como um sistema 

de informagao e mensuragao de eventos que afetam a tomada de decisao". 

Por sua vez, Mazzi (1998, p. 13) compreende que: 

O controle interno usara um sistema organizado de contabilidade de modo 
que possa acompanhar a execugao dos aspectos financeiros e gerenciais e 
as operagoes extras orgamentais de natureza financeira ou nao. No 
aspecto financeiro devera a contabilidade observar os principios 
geralmente aceitos, pois as informagoes serao de interesse da supervisao 
e diretores das instituigoes, como por exemplo, investidores e clientes. 
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O controle requer a existencia de uma estrutura organizacional que defina as 

responsabilidades de garantir o desempenho dos setores envolvidos com a contabilidade, 

De acordo com Caggiano & Figueiredo (1997, p. 38), "e importante fazer uma distineao entre 

os setores que estao sob controle de um grupo em particular, daqueles que estao sob a 

responsabilidade de outros gestores". A contabilidade deve por em evidencia todo tipo de 

controle dos documentos e recursos materiais, levando em conta os gastos e desperdicios 

que podem ser evitados, para controlar e obter resultados positivos com o apoio dos 

controles internos. 

O controle e fundamental para executar o acompanhamento das tarefas e registros da 

contabilidade, alem de apontar eventuais falhas. Realiza, assim, uma manutengao dos bens 

e aplicacoes dos recursos. Em virtude disso, a contabilidade como um processo de 

informagao "deve ser organizada de maneira que as informagoes obedegam aos principios 

contabeis geralmente aceitos, e possuam caracteristicas que Ihe sao inerentes, entre as 

quais de utilidade e confiabilidade" (GASPAR, 1998, p. 45). 

Para Lima e Castro (2003, p. 14), Contabilidade Publica e: 

[...] o ramo da Contabilidade que tern por objetivo aplicar os conceitos, 
Principios e Normas Contabeis na gestao orgamentaria, financeira e 
patrimonial dos Orgaos e Entidades da Administragao Publica e, como 
ramo da Contabilidade, oferecer a sociedade, de maneira transparente e 
acessivel, o conhecimento amplo sobre a gestao da coisa publica. 

A CF/1988 trouxe novas exigencias a Administragao Publica, inclusive no que se refere ao 

controle, haja vista as disposigoes contidas no seguinte artigo: 

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

A contabilidade publica esta estruturada em quatro sistemas basicos de trabalho: o 

orgamentario, o financeiro, o patrimonial e o de compensagao. Cada um deles possui 

caracteristicas que, com algumas adaptagoes, poderao ensejar a produgao de informagoes 

necessarias para suporte a execugao e ao gerenciamento de cada operagao, bem como a 

organizagao como um todo, constituindo, assim, um adequado acompanhamento do ciclo 

orgamentario. 
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A informacao, no setor publico, e um recurso que depende da acao do administrador publico 

para tornar-se um instrumento produtivo para a consecugao dos resultados pretendidos. 

Portando, a coleta de dados, a selecao, a analise e a traducao em informagoes uteis sao 

cruciais para o momento pelo qual passa a maioria dos municipios brasileiros no que se 

refere a questao financeira. O sistema contabil deve suprir o gestor principal e os gestores 

secundarios no que diz respeito ao fluxo continuo de informagoes economicas, financeiras, 

orgamentarias e operacionais. 

O sistema deve alertar, em tempo habil, sobre os possiveis desvios anormais em relagao ao 

programado, em especial, relativamente aos fatores que influam nos resultados 

orgamentarios e financeiras a fim de que as providencias possam ser tomadas no seu 

devido tempo. Deve, tambem, manter inter-relagao com os orgaos e setores municipais, de 

modo que o gestor principal possa acompanhar o andamento dos pianos de agoes. 

Todas as demonstragoes financeiras devem esta de acordo com principios contabeis 

geralmente aceitos segundo a pratica vigente de mercado, conforme estabelece a 

legislagao. Segundo Hendriksen e Van Breda (1999, p. 89), "o principal objetivo da 

divulgagao de informagoes financeiras e apoiar os acionistas e outros individuos na tomada 

de decisoes financeiras, ajudando-os a predizer os fluxos de caixa da empresa". 

Informagoes uteis para essa finalidade tendem a possuir varias caracteristicas, tais como 

relevancia e confiabilidade. Devem gerar mais beneficios do que custos, ser compreensiveis 

e permitir comparagoes entre empresas, segundo esses autores. 

A comunicagao da informagao contabil ocorre de diferentes formas como demonstratives 

contabeis, notas explicativas, quadras suplementares, pareceres de auditores 

independentes, relatorios da administragao e outras. Atraves dessas diversas formas, o 

Sistema de Informagao na concepgao da maioria dos autores, ainda que tenha como 

principal caracteristica a mensuragao monetaria, deve fornecer informagoes nao monetarias 

a todos os usuarios que delas necessitem e servir de instrumento para o processo de 

tomada de decisao, nos diversos nfveis da organizagao. 

Hendriksen e Van Breda (1999, p. 135) mencionam que a contabilidade e "o processo de 

identificagao, mensuragao e comunicagao de informagao economica para permitir a 

realizagao de julgamentos bem informados e a tomada de decisoes por usuarios da 

informagao". Ademais, para que a informagao contabil possa merecer a aceitagao dos 

usuarios internos e externos, dentro e fora da empresa, e necessario, porem, que se revista 

de determinadas qualidades ou caracteristicas, como as mencionadas a seguir: 
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Compreensibilidade: a informagao contabil deve ser compreendida pelo usuario 

(receptor) em todos os seus aspectos conjunturais; esta qualidade da informagao 

esta diretamente ligada a comunicagao ou forma dela, sem a qual a utilidade da 

informagao (para a decisao) perde o verdadeiro sentido. Consoante Dias Filho & 

Nakagawa (2000, p.4), "o valor das informagoes depende da capacidade que estas 

tenham de melhorar o conhecimento sobre determinada realidade, reduzindo riscos 

e incertezas, de tal maneira que seus destinatarios se sintam mais apoiados no 

processo decisorio"; 

Relevancia: a informagao contabil para ser considerada relevante e, portanto, "util ao 

seu usuario", deve influenciar as decisoes deste, na avaliagao de eventos passados, 

presentes ou futuros, comparando projegoes e corrigindo-as, se necessario. Utiliza-

se a palavra "usuario" no singular, haja vista que, a mesma informagao pode, ao 

mesmo tempo, ser relevante para um, enquanto que, para outro nao tern a menor 

importancia. Hendriksen & Breda (1999, p.97) dizem que a informagao considerada 

relevante e aquela "pertinente a questao sendo analisada", ou seja, a relevancia 

devera ser mensurada considerando o objetivo da informagao; 

Confiabilidade: compreende-se como confiavel e, portanto, passivel de utilidade para 

o usuario, a informagao contabil correta, ou seja, sem vfcios, erros, entrelinhas, 

enganos, "segundas intengoes", que possam levar a uma decisao equivocada ou 

erronea. A confiabilidade esta diretamente ligada a credibilidade e esta ultima ao 

proprio relacionamento entre os individuos, cuja base e o respeito e a amizade. 

Dentro da teoria da contabilidade a confiabilidade encontra respaldo no chamado 

enfoque etico que, segundo os mesmos autores (HENDRIKSEN & BREDA, 1999, p. 

25),"(...) da enfase aos conceitos de justiga, verdade e equidade"; 

Comparabilidade: a comparagao entre informagoes contabeis, financeiras, 

economicas, fisicas, de produtividade, podem se dar de duas formas: interna, em 

relagao aos numeros da propria empresa ou organizagao e, externa, quando 

comparados com empresas do mesmo segmento ou com outras entidades; 

Tempestividade: as informagoes e demonstragoes contabeis, para serem uteis aos 

usuarios, devem ser elaboradas em tempo habil, caso contrario, de nada servirao 

aos propositos de auxilio as decisoes; 

Integralidade: a informagao contabil deve compreender todos os elementos 

relevantes sobre o que se pretendem revelar ou comunicar, nao dando margem a 

duvidas sobre relatorios, demonstragoes contabeis, notas e outras informagoes, sob 

pena de se adentrar no campo da nao confiabilidade. 
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Assim sendo, os pressupostos das decisoes do Administrador Publico nao sao os mesmos 

do administrador da empresa privada, o que nao implica, contudo, em dizer que a 

contabilidade, ou melhor, a informacao contabil nao seja importante para a tomada de 

decisao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4 O Orcamento Publico e a Busca pela Qualidade no Servico Publico 

Santos (2001) comenta que o orcamento publico pode ser conceituado de varias formas e 

que "a mais simples de todas, e a mais comumente aplicada, e que ele e uma lista de 

receitas e despesas do governo sem muita ligacao com a realidade daquele lugar ou 

daquele ente publico". 

Ainda conforme trata Santos (2001), o orcamento publico configura-se como um documento 

de divulgacao das acoes do governo, de modo que isso ressalta uma das principal's 

obrigacoes decorrentes da Lei de Responsabilidade Fiscal, que e a da publicagao periodica 

de dados sobre as receitas e as despesas do governo, para que o cidadao saiba o que esta 

acontecendo, e possa exercer os seus direitos na fiscalizagao do que o governo faz. 

Contudo, segundo estudo elaborado pela Fundagao Joao Goulart (FJV/2007), as fases do 

Orgamento seriam: 

• Unidimensional: DESPESA 

• Bidimensional: despesa e ATIVIDADE 

• Tridimensional: despesa, atividade e PROGRAMAS 

• Multidimensional: despesa, atividade, programas e METAS 

E no orgamento Tradicional se teria um controle politico com equilibrio financeiro e controle 

dos gastos, enquanto que o orgamento Moderno seria um instrumento de administragao, em 

busca da realizagao de metas. 
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Quadro 2 - Principios que regulam o orcamento 

PRINCIPIOS INFORMAGOES 

Unidade (§5° e incisos do art. 165 da CF) 

• 0 orgamento deve ser uno 

• Totalidade orgamentaria e nao unidade 
orgamentaria 

• Orgamento fiscal com investimentos das 
empresas estatais e entidades de seguros 
sociais. 

Universalidade (Arts. 3° e 4°, Lei 4.320) 

• Conhecimento de todas as receitas e todas 
as despesas 

• Autorizagao legislativa 

• Cobranga de tributos compatfvel com o 
nivel de gastos 

Orgamento bruto (Art. 6°, Lei 4.320) • Nenhum tipo de dedugao 

Anualidade ou Periodicidade (Art. 34, Lei 4.320) 

• Periodo determinado de tempo 

• Nao-afetagao das receitas (inciso IV, art. 
167, CF) 

• Proibida a vinculagao entre receita e 
despesa (salvo dispositivos constitucionais: 
arts. 158, 159 e 198 e 212 da CF e as 
garantias decorrentes de ARO) 

Discriminacao ou Especializacao (Art. 5 cc art. 
15, Lei 4.320) 

• Identificagao pormenorizada das receitas e 
de suas aplicagoes 

Fonte: Adaptado de FJV (2007). 

O principio da unidade, deixa claro que a pega orgamentaria deve ser una, unica, ou seja, 

uma so. Porem e preciso entender que nela nao vai conter as receitas e despesas 

detalhadas de cada ente ou autarquia, tendo cada ente que possuir seu orgamento 

independente, porem se ajustando ao principio da unidade, o que evitara duplicagao de 

fungoes ou superposigao de entidades na realizagao de atividades correlatas, colaborando 

de maneira valiosa para racionalizagao na utilizagao dos recursos KOAMA (2006.p.41). 

O principio da universalidade deixa claro que devem estar contidas no orgamento todas as 

despesas e todas as receitas existentes. O principio do orgamento publico diz que os 

valores devem ser os reais, sem nenhum tipo de dedugao. O da anualidade nos remete ao 

entendimento de que o orgamento, no Brasil, e anual. O principio da especificidade, diz que 

as despesas e receitas devem ser descriminadas com clareza. 
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Quadro 3 - Conceitos e finalidade do orgamento 

PRINCIPIOS CONCEITOS 

Exclusividade (§8°, art. 165, CF) 
• Impedimenta de que na Lei Orcamentaria 

Anual (LOA) conste assunto estranho a 
Receita e a Despesa. 

Equilibrio (doutrina) • Gastar apenas o que se tern 

Publicidade (direito administrativo) 
• Eficacia e validade 

« Forma x Transparencia 

Clareza (doutrina) • Compreensibilidade por qualquer cidadao 

Forma x Transparencia 

Uniformidade ou Consistencia (doutrina) 
• Possibilitar comparagSes 

Legalidade da tributacao (art.37, CF) 
• Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, 

Publicidade, Eficiencia 

Fonte: Adaptado de FJV (2007), 

O principio da exclusividade, nao permite que outros assuntos sejam inseridos na lei 

orgamentaria, devendo constar nesta apenas a previsao de receitas e fixagao de despesas. 

O do equilibrio se remete a igualdade que deve existir entre as despesas e as receitas. Os 

principios da publicidade e da clareza indicam respectivamente que o orgamento deve ser 

de conhecimento publico e facil compreensao popular. O da uniformidade e justamente o 

principio que visa a possibilidade de compreensao da lei orgamentaria atraves da 

comparagao. E finalmente o principio da legalidade, que deixa claro que tudo que e ligado a 

orgamento deve estar explicito na Lei. 

Ainda para a FJV (2007) a Constituigao menciona apenas regras orgamentarias de natureza 

processual que nao dirigem a agao administrativa nem garantem resultados efetivos a 

serem alcangados pela Administragao Publica. Mas as disposigoes garantem preocupagao 

com equilibrio orgamentario, transparencia dos gastos e com a moralidade no emprego dos 

recursos publico. 

O orgamento publico como foi formulado no Brasil, tern clara inspiragao alema (sistema 

parlamentarista) na definigao de tres planejamentos orgamentarios, sendo todos 

compatlveis com um planejamento economico e social maior: 

a) O piano plurianual (Inciso I, art. 165, CF) 

b) As diretrizes orgamentarias (Inciso II, art. 165, CF) 
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c) O orgamento anual (Inciso III, art. 165, CF) 

A FJV (2007) comenta tambem que as diretrizes sao orientagoes e Macro-objetivos 

definidos pelo Piano de Governo, enquanto que os objetivos expressam um resultado sobre 

um publico alvo, sempre mensuravel por um indicador. E tern como metas um conjunto de 

agoes e operagoes que contribuem para o objetivo do Programa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quadro 4 - Etapas do Ciclo Orgamentario 

ETAPAS ATIVIDADES 

Preliminar 

1. Fixagao das diretrizes 

2. Projegoes e Prognosticos 

3. Preparo das normas e instrugoes 

4. Encaminhamento as unidades operacionais 

Intermediaria 1. Indicagao dos Programas de Trabalhos a serem desenvolvidos 

Final 

1. Consolidagao das propostas setoriais 

2. Formulagao da proposta geral 

3. Aprovagao pelo Chefe do Executivo 

4. Encaminhamento ao Legislativo (iniciativa vinculada) 

Fonte: Adaptado de FJV (2007). 

O quadro 4, demonstra o ciclo orgamentario, ou seja, o caminho que e percorrido desde a 

proposta inicial ate a aprovagao pelo legislativo. 

De acordo com a FJV (2007) a programagao financeira se da da seguinte forma: 

• Elaboragao da estimativa do fluxo mensal de arrecadagao e realizagao de despesas 

• Estabelecimento de regras para liberagao de recursos 

• Acompanhamento da arrecadagao e evolugao das despesas realizadas 

• Limitagao de empenho no caso de evolugao desfavoravel da arrecadagao 

As modalidades de receita publica sao as seguintes: Receita tributaria; Receita de 

contribuigoes; Receita patrimonial; Receita agropecuaria; Receita Industrial; Receita de 

servigos; Transferencia corrente; Outras receitas corrente; Operagoes de Credito; Alienagao 

de bens; Amortizagao de emprestimos; Transferencia de capital; Outras receitas de capital e 

Dedugoes da Receita Corrente. 



39 

Segundo Xausa Filho (2010): 

O orcamento publico, ate o nosso seculo, vem sofrendo uma evolugao que 
reflete a prdpria evolugao das instituigoes politicas. Somente depois que se 
institufram os governos representatives constitucionais e que o orgamento 
publico passou a apresentar uma formula mais detalhada na sua 
normatizagao. As expressoes orgamento tradicional e orgamento moderno 
"sao caracterizagoes 'ideais' das situagoes extremas dessa evolugao". Ate 
o final do seculo XIX, ja haviam sido criados os sistemas de contabilidade 
publica e os principals principios orgamentarios, com o orgamento 
tradicional, onde prevalecia o aspecto jurfdica do orgamento, tendo o 
aspecto economico fungao secundaria. Era enfatizada a "neutralidade", 
segundo a qual deveria ser observado o equilibrio financeiro. No inicio do 
seculo XX, principalmente nos EUA, e que teve inicio a busca para ampliar 
a abrangencia das fungoes do orgamento publico: um instrumento do 
Executivo para auxiliar a programagao, a execugao e o controle 
administrativos. 

Xausa Filho (2010) analisa que "a enfase nas realizagoes nao era uma novidade, ja que 

vinha sendo defendida pelos reformistas norte-americanos desde o inicio do seculo XX e 

que a novidade seria a organicidade, contendo seus elementos essenciais". 

Wilges (2006, p. 98), entre varias caracteristicas do Orgamento-programa, cita as seguintes: 

a) Piano de trabalho do governo; 

b) Aplicagao dos recursos com objetivos definidos; 

c) Identifica os custos dos programas propostos; 

d) Os dados quantitativos medem as realizagoes e o esforgo realizado em 
cada programa; 

e) Instrumento de execugao de pianos e projetos de realizagao de obras e 
servigos, visando ao desenvolvimento da comunidade; 

f) Documento em que se designam os recursos de trabalho e financeiras 

destinados a execugao governamental; 

g) Instrumento de programagao economics; 

h) Vincula orgamento e planejamento. 

Ao comparar os pros e contras de sua adogao no setor publico, Silva (2004, p. 73-74) faz a 

seguinte comparagao em termos de vantagens: 

1 O processo orgamentario concentra a atengao na analise de objetivos e 

necessidades; 

2 Conjuga planejamento e elaboragao do orgamento no mesmo 

processo; 
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Faz gerentes de todos os niveis avaliarem melhor a aplicagao eficiente 
das dotagoes em suas atividades: 

Aumenta a participagao dos gerentes de todos os niveis no 
planejamento das atividades e na elaboragao dos orgamentos. 

Segundo Xausa Filho (2010) fala-se muito atualmente do orcamento orientado por 

desempenho (Performance Budgeting), que observa: 

a) Maior liberdade e flexibilidade operacional, menos regras e mais autonomia - deixar 

os gestores gerir; 

b) Accountability (responsabilizacao/transparencia) de resultados: contratos de 

desempenho baseados em produtos preestabelecidos e alvos de desempenho com 

as destinacoes orgamentarias - fazer os gestores gerir; 

c) Nova estrutura de servigo publico, observando as caracteristicas acima; 

d) Custeio Baseado em Atividades - metodo baseado no rastreio dos custos de cada 

atividade e produto, verificando o custo que cada atividade causou, proporcionando 

aos gestores identificar os responsaveis pelas mesmas; 

e) Principio da Subsidiariedade - principio doutrinario em Ciencia Politica, segundo o 

qual se podem transferir, na sociedade, responsabilidades a poderes menores; 

f) Competitividade na prestagao de servigos com criterios de pontuagao 

(benchmarking); 

g) Incentivos por eficiencia de custos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quadro 5 - Vantagens e riscos da execugao orgamentaria 

1) maior nivel de informagao gerencial no Estado a respeito do Gasto 
Publico e efeitos das politicas publicas; 

2) melhor cumprimento das metas do gasto publico; 

3) elaboragao orgamentaria mais realista; 

4) maior conscientizagao dos gestores publicos a respeito de seu 
papel na execugao das politicas publicas; 

5) maior integragao vertical na administragao publica em geral (entre 
os niveis hierarquicos); 

6) maior integragao horizontal (entre os orgaos-fim e os responsaveis 
pelo planejamento e execugao do gasto publico (SEFAZ e SCP)); 

7) mais transparencia das agoes do governo; 

9) melhor instrumentalizagao para avaliar o gasto e as politicas 
publicas, da parte do Legislativo e do publico em geral; 

10) mais instrumentalizagao da parte do Governo para tomada de 
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decisoes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

RISCOS 

1) sistemas de informagao e integragao pouco operante, 
comprometendo os resultados; 

2) treinamento deficiente daqueles responsaveis pela execugao 
orgamentaria, tanto da parte dos orgaos como da parte daqueles que 
operam com o gasto publico; 

3) criagao de indices com bases tecnicamente deficientes, 
comprometendo os resultados e avaliagao; 

4) criagao de indices pouco realistas, apenas para satisfazer ambigoes 
localizadas por mais recursos; 

5) criagao de sistemas de metodos com linguagem tecnica de dificil 
compreensao ao publico em geral, dificultando a avaliagao; 

6) criagao de metodologias de elaboragao complexa, em que se tome 
tempo demasiado no entendimento por parte dos atores e com 
dificuldade de execugao; 

7) falta de apoio entre os diversos niveis hierarquicos na execugao e 
cumprimento; 

8) ausencia de mecanismos que levem ao efetivo cumprimento, tanto 
de metodologia, quanta da metas; 

9) apresentar a metodologia ao publico em geral como a "ultima 
novidade" de forma a ser usada como slogan com objetivos de 
marketing politico eleitoreiro, sem que isto traga ganhos efetivos; 

10) ingerencia de influencia politica na destinagao de recursos, 
distorcendo ou inviabilizando os objetivos. 

Fonte: Adaptado de Xausa Filho (2010). 

O quadro 5, mostra uma comparagao entre as vantagens e os riscos de uma execugao 

orgamentaria. Indo diretamente ao foco deste trabalho ver-se que um dos riscos e 

justamente o treinamento deficiente daqueles responsaveis pela execugao orgamentaria, dai 

se tern a necessidade de analisarmos o nivel de comprometimento dos atores envolvidos 

com a execugao orgamentaria. 

Para Silva (2002, p. 02): 

O orgamento publico e compreendido como uma pega de natureza legal 
que identifica a quantidade e a origem dos recursos financeiras disponiveis 
para uso do setor publico governamental e aponta o destino da aplicagao 
das disponibilidades em cada exercicio financeiro, segundo programas 
previamente elaborados. Ao articular o planejamento as disponibilidades 
financeiras, tomando por base contas de receita e despesa, assume a 
condigao de instrumento contabil e de pega basica do processo gerencial, 
uma especie de matriz global de politicas publicas. 

O autor expressa seu entendimento, mostrando a importancia do orgamento como 

ferramenta de gestao, chegando a chama-lo de matriz global, ou seja, referenda para todos 

os atos ligados a administragao publica. 
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Nesse contexto Piscitelli et al (1997, p. 47) observa que: 

Acao planejada do Estado, quer na manutengao de suas atividades, quer na 
execugao de seus projetos, materializa-se atraves do orgamento publico, 
que e o instrumento de que dispoe o Poder Publico (em qualquer das 
esferas) para expressar, em determinado perfodo de tempo, seu programa 
de atuagao, discriminando a origem e o montante dos recursos a serem 
obtidos, bem como a natureza e o montante dos dispendios a serem 
efetuados. 

Ja para Silva e Vasconcelos (1997, p. 25): 

Orgamento Publico e uma lei autorizativa, por meio da qual o Governo 
consolida seu programa de trabalho, expresso em termos monetarios, 
priorizando as necessidades coletivas, alem de compatibiliza-las com os 
recursos previstos para o periodo, observados os Principios da Unidade, da 
Universalidade, da Anualidade e da Exclusividade. 

Entende-se das citagoes acima que o orgamento e um marco regulador, que serve de 

diretriz para a implementagao de um programa de governo, contendo os recursos previstos 

que serao alocados e as despesas fixadas para realizagao de um projeto politico-social 

sempre obedecendo os principios orgamentarios e constitucionais. 

Giacomoni (1994, p. 59) amplia a definigao de orgamento publico caracterizando-o como "a 

resultante de uma multiplicidade de aspectos: politico, juridico, contabil, economico, 

financeiro, administrativo etc." Do ponto de vista economico, o conceito de orgamento 

acompanha a evolugao de suas fungoes, sendo possivel identificar duas fases: tradicional e 

moderna. 

O orgamento tradicional surgiu no momento em que predominava a concepgao defendida 

pelos liberals, na qual a organizagao da atividade economica era regulada pelas leis de 

mercado (oferta e procura) e o papel do Estado era limitado as fungoes justiga, educagao e 

seguranga. A preocupagao do Estado liberal, nesse momento, era manter o equilibrio e 

impedir o crescimento dos gastos. Assim, o orgamento, que relacionava as receitas e 

despesas do Estado, tornou-se um eficaz instrumento de controle das contas publicas 

(GIACOMONI, 1994). 

Para Miranda (2000, p.22) o orgamento, sob o ponto de vista tecnico, refere-se a "sintese de 

todos os outros aspectos". Para a autora, o orgamento e um procedimento que envolve 

regras praticas e assegura a realizagao de determinados fins, sistematizando por meio de 

um documento contabil a classificagao clara, metodica e racional das receitas e despesas 
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do Estado. Atraves do orgamento publico, podemos obter a informagao de despesas de 

custeio e de capital da Uniao, dos Estados-Membros, do Distrito Federal e dos Municipios, 

bem como de suas respectivas autarquias e fundagoes por eles criadas e mantidas. De 

maneira identica, se conhece o orgamento de investimentos das sociedades de economia 

mista e empresas publicas e o modo de gestao de seus negocios. 

Os principios norteadores, que devem estar presentes em qualquer piano orgamentario, 

segundo Welsch (1989, p. 50), sao os seguintes: 

a) Envolvimento administrativo; 

b) Adaptagao organizacional; 

c) Contabilidade por areas de responsabilidade; 

d) Orientagao para objetivos; 

e) Comunicagao integral; 

f) Expectativas realistas; 

g) Oportunidades; 

h) Aplicagao flexivel; 

i) Reconhecimento de esforgo individual e de grupo; e 

J) Acompanhamento. 

A observancia destes principios, somada ao apoio irrestrito que a alta diregao da empresa 

deve oferecer ao programa orgamentario, fara com que o orgamento atinja sua finalidade 

principal que e direcionar o administrador para as decisoes inteligentes e, 

consequentemente, melhor conduzir a organizagao rumo aos objetivos pretendidos. Os 

beneficios de um programa orgamentario sempre, ou quase sempre, superam seu custo e o 

esforgo necessario. Conforme Horngren (2005, p. 117), os principals beneficios oriundos do 

orgamento podem ser expressos na forma que se segue: 

a) O orgamento, formalizando suas responsabilidades pelo planejamento, 
obriga os administradores a pensarem a frente; 

b) O orgamento estabelece expectativas definidas que sao a melhor base 
de avaliagao do desempenho posterior; e 

c) O orgamento ajuda os administradores a coordenarem seus esforgos, de 
forma a que os objetivos da organizagao como um todo se harmonizem 
com os objetivos de suas partes. 

As tres alineas convertem para um mesmo ponto, que e a importancia que o orgamento tern 

para a gestao publica, tornando lei as metas e ideias dos gestores, onde suas expectativas 
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ficam definidas podendo ser avaliadas passo a passo, como se fosse objetivos especificos 

se unindo para se obter o objetivo geral que e o desenvolvimento e o bem-estar social. 
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3 RESULTADOS DA PESQUISA 

Com a aplicagao dos questionarios, procedeu-se com a organizagao dos dados para 

consolidar as informagoes e realizar o processo de analise, de modo a relacionar fatos com 

a realidade e a teoria existente sobre o tema abordado, tentando visualizar o cenario 

administrativo publico. 

No primeiro questionamento, ao analisar a idade dos entrevistados, pode-se concluir que os 

Prefeitos possuem mais de 35 anos de idade, por tanto demonstrando que sao pessoas que 

tern certa maturidade e experiencia de vida, pelo menos empiricamente. Dos Vereadores 

entrevistados, 4 1 % possuem menos de 35 anos e 59% mais de 35 anos de idade. Ja os 

Secretarios de Finangas 80% estao com menos de 35 anos, enquanto que os Tesoureiros 

apenas 20% possuem idade superior a 35 anos. Essa questao nos leva a ver que para 

exercer cargos de Gestores e Vereadores a maioria escolhe pessoas com mais de 35 anos 

de idade, porem para o exercicio de cargos comissionados, como: Secretarios e Tesoureiros 

opta-se por profissionais mais jovens, com menos de 35 anos. 

Tabela 1 - Idade dos Respondentes 

Gestores Maior de 35 anos Menor de 35 anos 

Frequencia % Frequencia % 
Prefeitos 8 100% 0 0% 
Vereadores 22 41% 32 59% 

Secretario de Finangas 8 80% 2 20% 
Tesoureiros 8 80% 2 20% 

Total 46 36 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2011. 

A Tabela 2 apresenta a distribuigao dos gestores por cargo que responderam o questionario. 

Constatou-se que responderam o questionario: 8 (oito) Prefeitos, 10(dez) Presidentes de 

Camara, 44(quarenta e quatro) Vereadores, 10 (dez) Secretarios de Finangas e 10(dez) 

Tesoureiros. Alguns alegaram nao ter tido tempo para responder e outros nao foram 

encontrados para devolve-lo. 

Tabela 2 - Distribuigao de Gestores por Cargo Exercido 

Gestores Frequencia % 

Prefeitos 8 9,8% 

Vereadores 54 66% 

Secretario de Finangas 10 12,1% 

Tesoureiros 10 12,1% 
Total 82 100% 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2011. 
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Com relagao ao tempo de experiencia no Poder Publico, verifica-se que 70% ja atuam e sao 

familiarizados com orgamento a mais de 4 (quatro) anos, principalmente Prefeitos e 

Vereadores. Os 30% restantes atuam ha dois anos trata-se de parte dos Vereadores e 

Secretarios. Isso fica exposto na Tabela 3. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 3 - Tempo de Experiencia dos Respondentes no Poder Publico 

Experiencia Frequencia % 
1 ano 0 0 

2 anos 25 30% 

4 anos 0 0 

Acima de 4 anos 57 70% 

Total 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2011 

Na Tabela 4, observou-se na pesquisa um dado interessante, pois 73% dos entrevistados 

afirmam que a importancia do orgamento para a administragao e de 70%, enquanto que 

27% sao categoricos ao afirmarem que o orgamento e o mais importante para um 

desenvolvimento de gestao eficaz. 

Tabela 04 - Grau de Importancia do Orgamento na Gestao Publica 
Grau de Importancia Frequencia % 

30% 0 0 

40% 0 0 

50% 0 0 

70% 60 73% 

100% 22 27% 

Total 82 100% 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2011 

Observa-se que apenas 27% dos respondentes consideram o orgamento importante na 

gestao publica, Este dado e preocupante na medida em que se ve que a maioria a qual diz 

que o orgamento tern importancia de 70% e constituida de Vereadores, fiscais do erario 

publico, e os primeiros que tern por obrigagao saber que o orgamento, metaforicamente 

falando, e a espinha dorsal da gestao publica e que tudo que se arrecada ou se gasta deve 

nele estar contido obedecendo ao principio orgamentario da universalidade. Porem 100% do 

que ocorre em uma administragao publica deve esta ligado ao orgamento, mesmo que seja 

preciso suplementa-lo ou em caso graves de calamidade ou verbas nao previstas, ainda 

assim deve ser prevista como receita ou despesa extra-orgamentaria. 
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No tocante ao grau de escolaridade dos entrevistados, verifica-se que 25% possuem o 1° 

grau (Ensino fundamental compieto), 5% possuem o curso tecnico, 20% possuem curso 

superior e 50% possuem o antigo 2° grau (Ensino medio). O entendimento desta variavel e 

de que os dados demonstram que a maioria dos Prefeitos e Vereadores, nao possui curso 

superior, sendo detentores apenas do antigo 2° grau ou mesmo somente o 1° grau, hoje 

ensino fundamental. Ja os secretarios e tesoureiros possuem curso superior ou tecnico em 

sua grande maioria. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 05 - Grau de Escolaridade dos Entrevistados 

Escolaridade Frequencia % 

1° Grau Compieto 21 25% 

2° Grau Compieto 41 50% 

3° Grau Compieto 16 20% 

Tecnico 4 5% 

Total 82 100% 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2011 

No que diz respeito ao grau de entendimento dos entrevistados sobre o Orgamento Publico, 

observou-se que 70% dos entrevistados afirmam que possuem conhecimento nota 9 (Nove) 

sobre orgamento publico, os 30% restantes revelam ter conhecimento nota 10 (dez). A partir 

deste ponto da pesquisa podera ser comprovado ou nao o que foi afirmado pelos 

entrevistados neste questionamento (TABELA 06). 

Tabela 06 - Grau de Entendimento Sobre do Orgamento Publico 

Nota Frequencia % 

5 0 0 

6 0 0 

7 0 0 

9 57 70% 

10 25 30% 

Total 82 100% 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2011 

Para verificar o grau de entendimento dos gestores publicos pesquisados sobre orgamento 

publico. Na Tabela 7 foram perguntados aos entrevistados quais sao os estagios da 

Despesa Publica. A grande maioria (75%) errou a questao, pois os entrevistados nao 

sabiam que uma despesa deve ser fixada e nao prevista, e que seus estagios sao: Fixagao 

- Empenho - Liquidagao e Pagamento. Teve 25% de entrevistados que acertaram a 



48 

questao, entre a sua maioria estao os secretarios e tesoureiros. Portanto, este resultado 

sinaliza que os gestores pesquisados na sua maioria prefeitos e vereadores nao conhecem 

os estagios da despesa publica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 07 - Estagios da Despesa Publica 

Questionamentos Prefeitos Vereadores Secretario Tesoureiros 
de Finangas 

Freq % Freq % Freq % Freq % 

ERROU 8 100% 50 93% 1 10% 2 10% 
ACERTOU 0 0% 4 7% 9 90% 8 90% 

Total 8 100% 54 100% 10 100% 10 100% 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2011 

No que diz respeito a Receita, foi questionado quais sao os estagios da Receita Publica. 

Evidenciou-se resposta semelhante a Tabela 07, pois a grande maioria errou (80%), desta 

vez por desconhecer que toda receita deve ser prevista e nao fixada. Apenas 20% 

acertaram a questao e novamente os secretarios e os tesoureiros estao entre os que 

acertaram. 

Tabela 08 - Estagios da Receita Publica 

Questionamentos Prefeitos Vereadores Secretario Tesoureiros 
de Financas 

Freq % Freq % Freq % Freq % 

ERROU 8 100% 50 93% 4 40% 4 40% 

ACERTOU 0 0% 4 7% 6 60% 6 60% 

Total 8 100% 54 100% 10 100% 10 100% 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2011 

Os gestores publicos pesquisados foram questionados ainda sobre quais sao as Leis 

Orgamentarias previstas no Art. 165 da Constituigao Federal de 1988. Este questionamento 

traz uma pergunta que envolve teoria basica sobre orgamento no qual se exige do 

entrevistado o conhecimento sobre as leis orgamentarias. 65% erraram e o principal motivo 

foi a confusao que fizeram com a Lei de Responsabilidade Fiscal, pois marcaram o referido 

documento como uma das leis que compoem o ciclo orgamentario. 35% acertaram, nestes 

estao incluidos secretarios, tesoureiros, alguns Vereadores e apenas dois Prefeitos. A 

resposta correta seria PPA, LDO e LOA (TABELA 09). 
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Tabela 09 - quais sao as Leis Orgamentarias previstas no Art. 165 da Constituigao 

Questionamentos Prefeitos Vereadores Secretario Tesoureiros 
de Finangas 

Freq % Freq % Freq % Freq % 
ERROU 6 75% 43 80% 3 30% 1 10% 
ACERTOU 2 25% 11 20% 7 70% 9 90% 

Total 8 100% 54 100% 10 100% 10 100% 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2011 

A Tabela 10 traz a analise do questionamento de qual Lei Orgamentaria que e subdividida 

em: Orgamento Fiscal, Orgamento de Investimento e Orgamento da Seguridade Social, tem-

se que apenas 15% acertaram a resposta, visto que a LOA e uma das leis orgamentarias 

que engloba os orgamentos: fiscal, de investimentos e seguridade social. E preocupante ver 

que 85% dos entrevistados erraram tal pergunta. 

Tabela 10- Qual Lei Orgamentaria que e subdividida em: Orgamento Fiscal, Orgamento de 
Investimento e Orgamento da Seguridade Social. 

Questionamentos Prefeitos Vereadores Secretario 
de Finangas 

Tesoureiros Questionamentos 

Freq % Freq % Freq % Freq % 

ERROU 8 100% 52 96% 4 40% 6 60% 

ACERTOU 0 0% 2 4% 6 60% 4 40% 

Total 8 100% 54 100% 10 100% 10 100% 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2011 

A tabela 11 traz uma assertiva, ja que mesmo estando na Constituigao Federal nos seus 

artigos 167 e 169 falando apenas no orgamento da Uniao e de entendimento geral que as 

regras devem ser seguidas por Estados e Municipios, devendo conter em suas constituigoes 

estaduais e leis organicas as adaptagoes necessarias. Este entendimento e baseado em 

Pascal (2005). 

Tabela 11 - Grau de Entendimento Sobre do Orgamento Publico (Regras Orgamentarias) 

Questionamentos Prefeitos Vereadores Secretario Tesoureiros 
de Finangas 

Freq % Freq % Freq % Freq % 

Sim 4 50% 9 17% 10 100% 10 100% 

Nao 4 50% 45 83% 0 0% 0 0% 

Total 8 100% 54 100% 10 100% 10 100% 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2011 
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No Processo Orcamentario e necessario entender que para se elaborar, administrar, 

executar e fiscaiizar um orcamento e fundamental que cada membro deste ciclo tenha 

conhecimento dos principios (Legalidade, Universalidade, Unidade, Anualidade, 

Exclusividade e Especificacao). Na Tabela 12 foi questionado aos entrevistados quais sao 

os Principios Orcamentarios. A questao em analise tern todas as opcoes verdadeiras e 

obteve 55% de acertos e 45% de erros, mostrando mais uma vez o despreparo das 

autoridades no tocante ao tema orcamento publico. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 12 - Principios Orcamentarios 

Questionamentos Prefeitos Vereadores Secretario Tesoureiros 
de Finangas 

Freq % Freq % Freq % Freq % 

ERROU 8 100% 29 54% 0 0% 0 0% 
ACERTOU 0 0% 25 46% 10 100% 10 100% 

Total 8 100% 54 100% 10 100% 10 100% 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2011 

Fica evidente o despreparo dos gestores, ja que o tema orcamento, nao e somente uma 

questao empirica, que com tentativas, erros e acertos fara com que se tenha uma boa 

gestao publica. O que o escopo do tema abrange, afeta com a vida das pessoas, de 

comunidades e populacoes inteiras, devendo ser observado a questao legal e a melhor 

forma de se utilizar a lei 4.320/64 para uma perfeita elaboragao, execugao e fiscalizagao do 

orgamento publico, observando seus principios e as normas contabeis geralmente aceitas. 
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4 CONSIDERACOES FINAIS E RECOMENDACOES 

Presente trabalho procurou analisar a percepgao dos gestores municipais da Microrregiao 

de Sousa, em relagao a utilizagao do Orgamento publico no processo de gestao e controle 

financeiro. Para a realizagao da pesquisa, foram investigados 82 gestores publicos, tendo 

um percentual de 68% de retorno dos questionarios. A partir dos dados coletados e 

analisados, segue os resultados que atingem os objetivos da pesquisa: 

• Com relagao a faixa etaria, verificou-se que a maioria dos prefeitos e vereadores tern 

mais de 35 anos de idade, porem os Secretarios e Tesoureiros sao profissionais 

mais jovens, com menos de 35 anos. 

• No tocante ao grau de escolaridade dos entrevistados, verifica-se que 25% possuem 

Ensino fundamental compieto, 5% possuem o curso tecnico, 20% possuem curso 

superior e 50% possuem Ensino medio. Evidenciou-se na pesquisa que somente os 

secretarios e tesoureiros possuem curso superior ou tecnico em sua grande maioria. 

• Foi questionado aos entrevistados o Grau de Importancia do Orgamento na Gestao 

Publica, observou-se na pesquisa, pois 73% dos entrevistados afirmam que a 

importancia do orgamento para a administragao e de 70%, enquanto que 27% sao 

categoricos ao afirmarem que o orgamento e o mais importante para um 

desenvolvimento de gestao eficaz. Um dado interessante e que apenas 27% dos 

respondentes consideram o orgamento importante na gestao publica. Esta 

informagao pode sinalizar que os gestores publicos pesquisados nao dao a devida 

importancia ao Processo Orgamentario. 

• Foi verificado o grau de entendimento dos prefeitos, vereadores, Secretarios de 

Finangas e Tesoureiros a cerca dos Estagios da Despesa Publica, da Receita 

Publica, Regras Orgamentarias A grande maioria (75%) errou a questao, pois os 

entrevistados nao sabiam que uma despesa deve ser fixada e nao prevista, e 25% 

de entrevistados que acertaram a questao, entre a sua maioria estao os secretarios e 

tesoureiros. Portanto, este resultado sinaliza que os gestores pesquisados na sua 

maioria prefeitos e vereadores nao conhecem os estagios da despesa publica. No 

que diz respeito a Receita, errou (80%), desta vez por desconhecer que toda receita 

deve ser prevista e nao fixada. Apenas 20% acertaram a questao e novamente os 

secretarios e os tesoureiros estao entre os que acertaram. 



52 

• No que diz respeito a quais sao os Principios Orcamentarios, obteve-se 55% de 

acertos e 45% de erros, mostrando mais uma vez o despreparo das autoridades no 

tocante ao tema orcamento publico. 

Percebe-se que o grau de entendimento dos gestores publicos, essencialmente os prefeitos 

e vereadores, sobre os conhecimentos de Orgamento publico e insuficiente da Microrregiao 

de Sousa. Existe a necessidade de treinamento e aperfeigoamento dos conhecimentos 

destes agentes publicos, pois fica evidente que os Prefeitos e Vereadores, principalmente 

esses ultimos, que sao responsaveis pela fiscalizagao da execugao orgamentaria, nao 

possuem conhecimento adequado pra lidar com um processo orgamentario, o qual e 

complexo e necessita das informagoes corretas e das leis atualizadas, ou seja, precisa 

realmente de conhecimento por parte destes atores municipais, para se tirar o melhor 

proveito possivel dos recursos a serem alocados em seu municipio. Os Prefeitos e 

Vereadores ficam totalmente dependentes dos Secretarios e Tesoureiros, estes sim 

contratados por qualificagao, para realizagao da pega orgamentaria, porem sabe-se que sao 

funcionario de confianga do Prefeito e que as diretrizes a serem tomadas sao em 

conformidade a sua vontade, por isso caso o Vereador nao tenha conhecimento do tema ira 

aprovar na Camara Municipal um orgamento totalmente voltado para os interesses politicos 

do Prefeito, porem se este Vereador tiver informagao e discernimento sobre a pega 

orgamentaria, tera a possibilidade de propor emendas orgamentarias, possibilitando que 

interesses de parte esquecida da populagao faga parte da pega orgamentaria. 

O que se observa, e que nao e dada a devida atengao ao processo orgamentario, como ele 

verdadeiramente deveria acontecer, nao havendo ligagao coerente com a eficacia da gestao 

publica ou mesmo com um controle financeiro adequado para solugao de problemas 

recentes ou previsao para cenarios futuros, nas cidades da microrregiao de Sousa-PB. 

Talvez pela quantidade reduzida de recursos ou mesmo por uma questao geopolitica de 

serem localizados no sertao da Paraiba, estes municipios precisao de apoio tecnico dos 

orgaos responsaveis, para se ter o orgamento como efetiva ferramenta de gestao. 

Recomenda-se para futuros trabalhos, sobre orgamento publico, a ampliagao do numero de 

municipios e consequentemente a quantidade de entrevistados, o que pode contrapor ou 

firmar os conhecimentos adquiridos nesta monografia, podendo ate mesmo incluir as outras 

microrregioes do Estado da Paraiba. 
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A P E N D I C E - I N S T R U M E N T O D E C O L E T A 

QUESTIONARIO 
Pesquisa Cientif ica - Monograf ia 

Universidade Federal de Campina Grande-PB 

Graduando Fulvio Cesar Dantas 

O O R C A M E N T O P U B L I C O C O M O F E R R A M E N T A E F E T I V A P A R A A G E S T A O E 

C O N T R O L E F I N A N C E I R O DA A D M I N I S T R A C A O P U B L I C A 

1) Idade do Entrevistado: I I Menor que 35 anos I I Maior que 35 anos 

2) Qual o seu Cargo na Administragao Publica: Prefeito Secretario de 

Finangas Vereador Tesoureiro 

3) Qual o Tempo de atuagao no Poder Publico? • 1 ano • 2 anos 

• 4 anos Mais de 4 anos 

4) Na sua visao, qual a importancia do Orgamento na Administragao Publica? 

• 3 0 % _ _ ] 4 0 % • 5 0 % • 7 0 % • 1 0 0 % 

5) Qual o seu grau de escolar idade ? 

1° grau compieto • 2° grau compieto • 3° grau compieto • Tecnico 

6) De uma nota sobre o seu grau de entendimento sobre Orgamento Publico e a Lei 

4.320/64: 

• 6 • ? | _ _ 9 | _ _ 1 0 

7) Quais os estagios da Despesa Publica? 

Fixagao, Empenho, Liquidagao e Pagamento 

I I Empenho, Pagamento e Liquidagao 

| | Pagamento, Liquidagao e Empenho 

| | Previsao, Empenho, Liquidagao e Pagamento 
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8) Quais os estagios da Receita Publica? 

Previsao, Recolhimento e Langamento 

Fixagao, Langamento, Arrecadagao e Recolhimento 

Previsao, Langamento, Arrecadagao e Recolhimento 

Langamento, Previsao e Arrecadagao 

9) Quais sao as Leis Orgamentar ias previstas no Art. 165 da Constituigao Federal de 

1988? 

Lei de Responsabi l idade Fiscal, LOA e LDO 

LRF, PPA, LOA 

PPA, LDO e LOA 

10) Qual Lei Orgamentar ia que e subdividida em: Orgamento Fiscal, Orgamento de 

Investimento e Orgamento da Seguridade Social. 

LRF f—| LOAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA n LDO n PPA 

11) Embora a constituigao de 1988 art. 167 e 169, que trata do orgamento, fale 

sobre apenas na uniao, todas as regras pert inentes ao orgamento devem ser 

seguidas pelos Estados, Municipios e o Distrito Federal? 

SIM NAO 

12) Quais das opgoes abaixo sao Principios Orgamentar ios? 

• LEGALIDADE 

• UNIDADE 

ANUAL IDADE 

EXCLUSIVIDADE 

ESPECIFICACAO 

UNIVERSALIDADE 

O B S E R V A C A O : A s opinioes aqui emitidas s a o de responsabi l idade dos 

entrevistados, nao tendo quaiquer contr ibuicao ou envolvimento do 

pesquisador . 


