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RESUMO 

A contabilidade como a ciencia social aplicada se ramifica em varios segmentos. O tema em 

estudo esta inserido no ramo da contabilidade publica, especificamente de urn estudo de 

caso na esfera municipal. Dessa forma, o estudo procurou analisar o comportamento dos 

indicadores financeiros de gestao publica do municipio de Pombal - PB, dando enfoque as 

Receitas e Despesas com a finalidade de compreender o comportamento dos ingressos e 

dispendios dos recursos a partir das informacoes mensais divulgadas no Sistema Sagres -

Online do Tribunal de Contas do Estado da Paraiba durante o periodo de 2003 a 2008. Para 

atingir o objetivo da pesquisa, foram utilizadas as tecnicas da estatistica descritiva atraves 

das medidas de tendencia central e de dispersao: media, valor maximo, valor minimo, 

desvio padrao e coeficiente de variacao dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Pearson. Os resultados apontam que as 

despesas com pessoal sao as de maior proporcao em relacao ao total de despesas. 

Acrescente-se ainda que o total de investimentos pode ser considerado baixo em relacao ao 

total de despesas. Os dados analisados mostram que praticamente no municipio nao ha 

arrecadacao recursos oriundos de seu patrimdnio mobiliario, imobiliario e participacao 

societaria, se comparado com o montante dos recursos arrecadados. Fato que poderia ser 

discutido, no intuito de maximizar seus ativos. Conclui-se que no referido municipio nao 

estao sendo concentrados esforcos para diminuir a dependencia financeira do municipio em 

relacao aos recursos do governo federal, ja que esse indicador tern apresentado urn 

crescimento com o decorrer dos periodos analisados. 

Palavras-chave: Contabilidade Publica. Receitas Publicas. Despesas Publicas. Indicadores 

de Gestao Publica. 



ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

The accounting as the applied social sciences ramifies in several segments. The theme in 

study is inserted in the branch of the public accounting, specifically of a case study in the 

municipal sphere. In that way, the study tried to analyze the behavior of the financiers 

indicators of public administration of the municipal of Pombal - PB, giving focus the 

Revenues and Expenses with the purpose of understanding the behavior of the entrances 

and expenditures of the resources starting from the monthly information published in the 

Sagres System - Online of the Tribunal of Bills of the State of Paraiba during the period from 

2003 to 2008. To reach the objective of the research, the descriptive statistics techniques 

were used through the measures of central tendency and of dispersion: average, maximum 

value, minimum value, standard deviation and coefficient of variation ofzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Pearson. The results 

point that the expenses with personnel are the one of larger proportion in relation to the total 

of expenses. It is increased although the total of investments can be considered low in 

relation to the total of expenses. The analyzed data show that practically in the municipal 

there are not collection resources originating from of your patrimony furniture, real estate and 

participation society, if compared with the amount of the collected resources. Fact that could 

be discussed, in the intention of maximizing your assets. It is ended that in referred 

municipal efforts they are not being pondered to reduce the financial dependence of the 

municipal in relation to the federal government's resources, since that indicator has been 

presenting a growth with elapsing of the analyzed periods. 

Key words: Public accounting. Public revenues. Public expenses. Indicators of Public 
Administration. 
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16 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 INTRODUQAO 

A contabilidade como a ciencia social aplicada se ramifica em varios segmentos. O tema em 

estudo esta inserido no ramo da contabilidade publica, que segundo, Slomski (2006, p. 29) 

tern por objetivo "evidenciar perante a Fazenda Publica a situacao de todos quantos, de 

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

pertencentes ou confiados". No entanto, observa-se que o objetivo primordial da 

Contabilidade Publica e a evidenciacao dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Accountability. 

Vale salientar que o escopo do trabalho diz respeito especificamente a esfera municipal, 

visando o conhecimento dos indicadores mais preponderantes das receitas e despesas. 

Assim sendo, a promulgacao da Constituicao de 1988 os municipios passaram a ter 

autonomia dos recursos federals, surgindo assim, o federalismo fiscal. Entretanto, verifica-se 

uma dependencia dos recursos ingressados no ente municipal atraves das transferencias 

dos recursos da Uniao. 

Consoante a isso, afirma Nascimento (2003 apud Costa, Faroni e Costa 2007, p. 2): 

O que se viu a partir de 1988 foi uma grande dependencia dos municipios, 
principalmente os menores, com relac3o aos recursos federais, que de certa 
forma, desestimulou o desenvolvimento de politicas prOprias para o 
desenvolvimento local, como por exemplo, a cobranca de tributos. 

Nesse contexto, a aprovacao da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, que dita 

normas de financas publicas para a responsabilidade na gestao fiscal, possibilitou 

mudancas e novas posturas administrativas. Assim sendo, os gestores devem acatar o que 

diz o § 1° do Art. 1° da referida lei: 

A responsabilidade na gestao fiscal pressupoe a acao planejada e 
transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de 
afetar o equilibrio das contas publicas; mediante o cumprimento de metas 
de resultados entre receitas e despesas e a obediencia a limites e 
condic8es, no que tange a renuncia de receita, geracao de despesas com 
pessoal, da seguridade social e outras, divida consolidada e mobiliaria, 
operacSes de credito, inclusive por antecipagSo de receita, concessSo de 
garantia e inscricSo em restos a pagar. 

Nessa perspectiva, os gestores devem se preocupar atentamente com o cumprimento de 

metas de arrecadacao de receitas versus dispendios de recursos no intuito de manter o 

equilibrio das contas publicas. 

No tocante as Receitas Publicas, o texto do art. 11 da Lei supracitada descreve: "Constituem 

requisites essenciais da responsabilidade na gestao fiscal a instituicao, previsao e efetiva 

arrecadacao de todos os tributos da competencia constitucional do ente da federacao" 
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(CRUZzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al., 2006, p.54). No mesmo artigo, a Lei dispoe no seu paragrafo unico sobre a 

vedacao das transferencias voluntarias para o ente que nao atender a tais requisitos. 

O texto prescreve com clareza sobre a importancia de o ente gerar seus proprios recursos 

para o funcionamento da entidade a nivel local, ou seja, impoe ao gestor efetivar a 

arrecadacao dos tributos de sua competencia. 

Nesse sentido, no entendimento de Matias-Pereira (2008), a Lei de Responsabilidade Fiscal 

representa urn grande avanco na forma de administrar os tributos que os contribuintes 

recolhem aos cofres publicos, pois irao seguir regras e limites para conseguir administrar 

com clareza e equilibrio, do contrario, estarao sujeitos as penalidades impostas pela Lei e 

legislacao complementar. Assim sendo, o autor aduz a Lei de Responsabilidade Fiscal como 

urn codigo de conduta para os administradores publicos. 

Mediante o que foi supracitado, destaca-se que na Administragao Publica o principio que 

embasa tal conduta, segundo Nascimento e Debus (2001), e "gastar apenas o que se 

arrecada". 

Portanto, este estudo procura analisar o comportamento dos indicadores financeiros de 

gestao publica do municipio de Pombal - PB, dando enfoque as Receitas e Despesas com a 

finalidade de compreender o comportamento dos ingressos e dispendios dos recursos a 

partir das informagoes divulgadas no Sistema SAGRES - ONLINE do Tribunal de Contas do 

Estado da Paraiba nos periodos de 2003 a 2008. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1 Problematizacao 

Entende-se que a Lei de Responsabilidade Fiscal veio para disciplinar e trazer transparencia 

na gestao do gasto publico. 

Para que a transparencia vislumbre perante a sociedade, e necessario que o principio da 

Publicidade seja aplicado nos atos da Administracao Publica, constituindo urn direito do 

cidadao: saber o que e feito com os tributos que paga e a maneira como esses recursos sao 

gastos. (CARVALHO, 2007). 

Nesse sentido, o art. 48 da LRF trata da transparencia, controle e fiscalizacao da Gestao 

Fiscal tendo como finalidade, segundo Cruz (2006), de proporcionar ao publico acesso a 

informagoes relativas as atividades financeiras do Estado. 
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Esse pleno direito de fiscalizar as acoes dos responsaveis pelos recursos publicos, na visao 

de Piscitelli, Timbo e Rosa (2006), e de que nao basta so publicar demonstrativos; e preciso 

torna-los compreensiveis para que os cidadaos tenham condigoes de exercer o controle 

social. 

A LRF conforme CruzzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al., (2006), refere-se a meios eletronicos sendo, atualmente, uma 

das maiores tendencias, em que cada vez mais pessoas acessam a rede mundial de 

computadores, populanzando as informagoes sobre o desempenho das adminis t rates 

publicas. E importante destacar que a primeira iniciativa neste sentido, segundcA o autor, 

surgiu atraves da Lei n° 9.755/99, que criou uma pagina na internet denominada Contas 

Publicas onde todos os municipios sao obrigados, mensalmente, disponibilizar informagoes 

da execucao orgamentaria e financeira. 

Diante do exposto, sobretudo com o embasamento dos dados extraidos dos Demonstrativos 

de Receitas e Despesas, procura-se investigar o seguinte problema de pesquisa: qual o 

comportamento dos indicadores financeiros de gestao publica (especificamente de receitas 

e despesas) do municipio de Pombal, PB, no periodo de 2003 a 2008? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2 Justif icativa 

A boa governanca publica, conforme Matias-Pereira (2008) esta apoiada em quatro 

principios: relag6es eticas, conformidade, transparencia e prestacao responsavel de contas. 

Para o autor, a exigibilidade do uso dessas praticas, e pelo fato de que os cidadaos sao os 

principals interessados em conhecer se os recursos publicos estao sendo usados de 

maneira apropriada, assim, segundo o autor, a transparencia e indispensavel para permitir 

que os responsaveis pela gestao publica sejam controlados pela sociedade. 

Em conformidade as consideragoes do autor supracitado, Andrade (2007), descreve que na 

prdpria Constituicao Federal de 1988, como tambem na Lei Complementar n° 101/00 

constam determinagoes sobre a publicacao dos resumos da execucao financeira e 

orgamentaria, alem de exigir acesso publico dos demonstrativos e documentos, inclusive 

pela internet, forgando a prestagao de contas para que o contribuinte tenha conhecimento 

da legitimidade dos atos e fatos da administragao publica. 

Partindo dessa premissa, percebe-se a importancia dos cidadaos estarem informados, ou 

seja, exercerem o seu papel de fiscal do bem publico, fazendo valer o exercicio da cidadania 

e, sobretudo desenvolverem estudos dessa natureza que irao dar suporte de conhecimento 
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da realidade do seu municipio, servindo ate de parametro de comparacao entre os 

municipios circunvizinhos. 

O estudo de Freire e Freire Filho (2006, p.2 apud Campos 2008), discute sobre a 

importancia da "criagao de indicadores de curto e longo prazo que sirvam de instrumento de 

analise e acompanhamento da divida dos Estados brasileiros, bem como urn levantamento 

dos mais e menos endividados no pais", demonstrando assim, que atraves dos indices, 

informagoes de grande relevancia serao usadas para o melhoramento na gestao publica. 

Portanto, a escolha da tematica e oportuna no que diz respeito a conscientizacao dos 

cidadaos sobre os recursos ingressados no seu municipio, para a devida aplicacao nos 

servigos oferecidos a satisfagao da coletividade e tambem devido ao fato de que os gestores 

municipais podem esta utilizando informagoes gerenciais sobre o desempenho dos 

indicadores como maneira de favorecer o processo de gestao municipal. 

Dessa forma, esse trabalho se justifica devido ao fato de poder contribuir para subsidiar 

novas praticas de gestao publica, especificamente no setor publico municipal como forma de 

analisar o comportamento das receitas e despesas do municipio em estudo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3 Objetivos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3.1 Objetivo Geral 

Analisar o comportamento dos indicadores financeiros de gestao publica (especificamente 

de receitas e despesas) do municipio de Pombal, PB, no periodo de 2003 a 2008. 

13.2 Objetivos Especificos 

• Verificar o comportamento dos indicadores de gestao publica no municipio de 

Pombal, PB. 

• Evidenciar os indicadores de gestao publica no ambito do municipio de Pombal/PB. 

• Discutir as relacoes existentes entre os indicadores de desempenho de gestao 

publica. 
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1.4 Procedimentos Metodologicos 

A pesquisa e caracterizada como sendo bibliografica, pois se utilizou de material publicado 

como: livros, artigos, revista e informac6es constantes em meio eletronico. 

O estudo tambem possui carater documental, caracterizando-se como urn estudo de caso, 

no qual foram utilizados os dados coletados nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA site do Tribunal de Contas do Estado da 

Paraiba - Sagres on line, dizendo respeito as receitas e despesas do municipio de 

Pombal/PB no periodo de 2003 a 2008 no intuito de analisar a relacao existente entre os 

indicadores financeiros de gestao publica do referido municipio. 

O metodo utilizado foi o dedutivo, que segundo Matias-Pereira (2001, p. 76) parte de uma 

situacao geral para o particular, ou seja, "que pressupoe a existencia de verdades ja 

afirmadas" as quais sirvam de base para atingir uma conclusao. 

Como o estudo tern a finalidade de descrever as relacoes das variaveis, ela se caracteriza 

como uma pesquisa descritiva, pois na concepcao de Gil (1999, p. 46) "tern o objetivo 

primordial a descricao das caracteristicas de determinada populacao ou fenomeno ou, entao 

o estabelecimento de relacoes entre variaveis". Nesse entendimento Andrade (2002 apud 

BEUREN et al., 2006, p.81) diz que a pesquisa descritiva "preocupa-se em observar os 

fatos, registra-los. analisa-los, classifica-los nao havendo a interferencia do pesquisador na 

manipulacao dos fenomenos estudados". 

Para Beuren et al., (2006, p. 92) "[...Ja abordagem quantitativa caracteriza-se pelo emprego 

de instrumentos estatisticos, tanto na coleta quanto no tratamento dos dados." O autor 

ressalta a importancia da pesquisa quantitativa pela intencao de garantir a precisao dos 

resultados evitando distorcoes de analise e interpretacao, possibilitando uma margem de 

seguranca quanto as inferencias feitas, sendo frequentemente aplicados nos estudos 

descritivos. Partindo das fundamentagoes do autor supracitado, o estudo em foco possui 

caracteristica quantitativa, pois analisa as correlacoes das variaveis receitas e despesas do 

municipio de Pombal/PB. 

A pesquisa foi desenvolvida da seguinte forma: 

Procedeu-se uma revisao da literatura contabil como: livros, leis e artigos cientificos, em 

seguida, foi coletadas informacoes relacionados aos dados numericos correspondentes as 

receitas e despesas do municipio atraves de uma pesquisa no site Sagres - on line, assim 

elencadas: 
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Quanto as receitas: Receita tributaria, Receita patrimonial, Receita de servicos, Receita de 

capital, Transferencias correntes e outras receitas correntes. 

Quanto as despesas: Pessoal e encargos, Juros e encargos, Investimentos, Amortizacao da 

divida e outras despesas correntes. 

De posse desses dados foram aplicadas as tecnicas da estatistica descritiva atraves das 

medidas de tendencia central e de dispersao: media, valor maximo, valor minimo, desvio 

padrao e coeficiente de variacSo de Pearson, como maneira de entender o relacionamento 

existente entre os indicadores de gestao publica, especificamente de despesas e receitas do 

municipio em estudo. 

O coeficiente de variacao de Pearson (CV) trata-se de uma medida relativa de dispersao. 

Enquanto a amplitude total (R), variancia (S 2) e o desvio padrao (S) sao medidas absolutas 

de variacao (MARTINS, 2002, p.57). 

Para o autor existem algumas regras empiricas para interpretacao do coeficiente de 

variacao: 

Se: C.V. < 15% tem-se baixa dispersao 

Se: 15% £ C.V. < 30% tem-se media dispersao 

Se: C.V. £ 30% tem-se elevada dispersao 

O software utilizado foram o SPSS*, versao 8.0. e o Microsoft Excel* 2003. Os dados 

utilizados para o calculo dos indicadores foram extraidos dos Demonstrativos de Receitas 

Despesas e Orcamentos anuais referentes ao periodo de 2003 a 2008, publicados no 

Tribunal de Contas do Estado da Paraiba disponivel no SAGRES on line 
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1.5 Estrutura do Trabalho 

Para o melhor entendimento da pesquisa foi preciso dividi-lo da seguinte maneira: 

• O primeiro capitulo expoe a introducao desenvolvendo a tematica do estudo e sua 

delimitagao para a formulacao do problema, justificando sua importancia e 

apresentando os objetivos propostos. Por fim, sao mencionados todos os 

procedimentos metodologicos aplicados para o alcance da proposta do trabalho. 

• O segundo capitulo tern a intencao de evidenciar a fundamentacao teorica atraves 

dos pensamentos dos autores da literatura contabil para melhor entendimento do 

tema abordado. 

• O terceiro capitulo mostra a analise dos resultados atraves dos dados coletados no zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

site do Tribunal de Contas do Estado da Paraiba - Sagres on line. 

• O quarto capitulo apresenta as consideracdes finais resumindo os resultados com 

recomendacoes para estudos futuros. 

Em sequencia aos capitulos encontram-se as referencias e os anexos da pesquisa. 
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2 R E F E R E N C I A L TEORICO 

2.1 A Evolucao da Contabilidade 

Conforme ludicibus e Marion (2008, p. 32), "fica bem claro que mesmo sem moeda, escrita 

e numero, a Contabilidade, como inventario, ja existia, ficando evidenciado que ela e tao 

antiga quanto a existencia do homem em atividade econdmica, ou melhor, quern sabe, do 

homem sapiente". 

Corroborando com os autores supracitados, Sa (1997 apud BEUREN et al., 2003, p.22) 

descreve que: "a contabilidade nasceu com a civilizacao e jamais deixara de existir em 

decorrencia dela; talvez, por isso seus progressos quase sempre tenham coincidido com 

aqueles que caracterizaram os da propria evolucao do ser humano". 

Nessa perspectiva percebe-se que a contabilidade esta presente na histdria da humanidade 

desde o inicio da civilizacao. Entende-se que mesmo de forma rudimentar era capaz de 

avaliar bens, ganhos e perdas de sua riqueza. 

Segundo Araujo e Arruda (2006), no nosso pais a contabilidade publica tern sua origem com 

a chegada da familia real portuguesa. Em junho de 1808, D. Joao VI criou o Erario Regio e 

instituiu o Conselho da Fazenda, que orientava a administracao real, e estabeleceu normas 

reguladoras da escrituracao da contabilidade desse erario, na forma transcrita abaixo: 

Para que o metodo de escrituracao e formulas de contabilidade da minha 
Real Fazenda nao fique arbitrario, e sujeito a maneira de pensar de cada 
um dos contadores gerais, que sou servido criar para o referido Erario: 
ordeno que a escrituracao seja mercantil por partidas dobradas, por ser a 
unica seguida pelas nacoes mais civilizadas, assim pela sua brevidade para 
o manejo de grandes somas, como, por ser a mais clara, e a que menos 
lugar da a erros e subterfugios, onde se escondam a malicia e a fraude dos 
prevaricadores. Araujo e Arruda (2006, p. 42). 

Os autores mencionam que diante do exposto nota-se a preocupacao em utilizar a 

contabilidade como instrumento de registro e de controle do patrimonio publico, por serem 

suas finalidades primitivas. 

Outro fato relevante para a area publica no Brasil e a publicacao do Codigo de Contabilidade 

Publica, atraves da Lei N° 4.536, de 28/01/1922. (ARAUJO E ARRUDA 2006). 

Ja em 17 de marco de 1964 a Contabilidade Publica e regulamentada no Brasil, pela Lei 

Complementar n°. 4.320 que estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboracao e 

controle dos orcamentos e elaboracao dos balancos da Uniao, dos Estados, do Municipio e 

do Distrito Federal. (SLOMSKI, 2006). 
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Acrescenta-se ainda os atos regulatorios destacados por Bezerra Filho (2006, p. 133) que 

sao: Lei Complementar N° 101/2000, Lei Federal N° 10.180/2001, e as Normas Brasileiras 

de Contabilidade (Res. CFC N° 750/93 - Principios Fundamentals de Contabilidade; Res. 

563/83 - Das Formalidades da Escrituracao Contabil; Res. 597/85 - Da Documentacao 

Contabil; Res. 596/85 - Da Retificacao de Lancamento; Res. 685/90 - Do Balancete). 

2.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Contabilidade Publica. 

A Contabilidade se ramifica em segmentos especificos de estudos com o intuito de facilitar o 

entendimento de cada campo de atuacao. 

O proposto estudo aborda a Contabilidade Publica como urn dos ramos da ciencia contabil 

conceituada conforme Kohama (2006, p. 25) como "o ramo da contabilidade que estuda, 

orienta, controla e demonstra a organizacao e execucao da Fazenda Publica; o patrimdnio 

publico e suas vanacoes' 

Com base nesse conceito Araujo e Arruda (2006) correlacionam a Contabilidade Publica 

aplicada especificamente as entidades publicas com a finalidade de que as normas da 

gestao orcamentaria, financeira e patrimonial sejam realizadas de forma ordenada e 

sistematizada, para mostrar a qualquer epoca os respectivos resultados. 

Ja Slomski (2006) define a Contabilidade Publica como: "ramo da contabilidade geral, tern 

por objetivo evidenciar perante a Fazenda Publica a situacao de todos quantos, de qualquer 

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

pertencentes ou confiados". 

Entende-se assim, que esse segmento contabil esta direcionado para acompanhar todos os 

atos e fatos da gestao publica com o intuito de acompanhar efetivamente a execucao do 

orcamento e subsidiar o processo de decisao. 

2.3 Escrituracao Contabil zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3.1 Conceito de Regimes Contabeis 

Nao diferentemente da escrituracao contabil do setor privado, a contabilidade publica deve 

atender aos pressupostos estabelecidos nos regimes contabeis. Conforme Araujo e Arruda 

(2006, p.52) e "o processo pelo qual o orcamento e os demais fatos administrativos 

mensuraveis em moeda, que afetam o patrimdnio governamental, sao contabilizados". 
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Kohama (2006) ressalta a obrigatoriedade do uso constante do regime contabil como 

sistema de escrituracao. Tendo em vista sua real importancia como forma de urn controle 

das receitas e despesas pelas entidades da Administracao Publica. 

A Lei 4.320/64 preconiza nos seus arts. 34 e 35 que o exerclcio financeiro coincidira com o 

ano civil e pertencem ao exerclcio financeiro: 

I. as receitas nele arrecadadas; e 

II. as despesas nele legalmente empenhadas. 

Kohama (2006, p.31) conceitua o exercicio financeiro como "o periodo de tempo durante o 

qual se exercem todas as atividades administrativas e financeiras relativas a execucao do 

orcamento". 

Para Andrade (2007, p.7) existem pela consagracao das praticas contabeis tres tipos de 

regime contabil, quais sejam: regime de caixa, regime de competencia e regime misto. 

Angelico (2006, p. 113) define regime de caixa como sendo "aquele em que sao 

consideradas receita e despesa do exercicio tudo o que se receber ou se pagar durante o 

ano financeiro, mesmo que se trate de receita e despesa referente a exercicios anteriores." 

Ja no regime de competencia, "os tributos lancados e nao arrecadados, bem como as 

despesas empenhadas e nao pagas, sao apropriados ao exercicio como se de fato tais 

receitas e despesas houvessem sido realizadas". Angelico (2006, p. 113). 

Verifica-se que sendo o regime de caixa adotado para as receitas publicas e o regime de 

competencia para as despesas, podemos concluir que o regime contabil adotado no Brasil e 

o regime Misto, uma vez que, segundo o entendimento de Angelico (2006) o regime misto e 

consagrado em nossa legislacao financeira pelo art. 35 da Lei Federal n° 4.320, de 17 de 

marco de 1964. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4 Receita publica: 

Receita Publica sao todas as entradas de recursos nos cofres da Administracao Publica em 

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

a realizacao de seus objetivos. 

Conforme pode ser visto na literatura contabil voltada para a area publica existem autores 

que defendem a ideia de que receita publica caracteriza-se por englobar todo e qualquer 

recolhimento de recursos nos cofres da Administracao Publica, mesmo que esses 
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numerarios ou bens representatives nao Ihes pertencam e o Estado apenas configure como 

mero depositario de valores de terceiros. (ARAUJO E ARRUDA, 2006) 

Esse mesmo pensamento pode ser visto pelos autores Andrade (2007, p. 51) e Kohama 

(2006, p. 60): 

Como todo e qualquer recolhimento aos cofres publicos em dinheiro ou 
outro bem representative de valor que o governo tern direito de arrecadar 
em virtude de leis, contratos, convenio e quaisquer outros titulos, de que 
seja oriundo de alguma finalidade especifica, cuja arrecadacao Ihe pertenca 
ou caso figure como depositario dos valores que nao Ihe pertencam zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(Grifo nosso) 

Porem verifica-se no Manual de Procedimentos da Receita Publica, editado pela STN citado 

por Mota (2006, p. 49) a seguinte definicao contraria aos autores acima citados: 

Receitas Publicas sao todos os ingressos de carater nao devolutivo 
auferidas pelo poder publico, em qualquer esfera governamental, para 
alocac§o e cobertura das despesas publicas. Dessa forma, todo o ingresso 
orcamentario constitui uma receita publica, pois tern como finalidade 
atender as despesas publicas. 

Acompanhando o mesmo pensamento contido no referido Manual, pode-se destacar o 

conceito de Receita Publica, segundo o entendimento de Harada (2001, p. 48), quando diz 

que: 

O importante e deixar claro que o conceito de Receita Publica nao se 
confunde com o de entrada. Todo ingresso de dinheiro aos cofres publicos 
caracteriza uma entrada. Contudo, nem todo ingresso corresponde a uma 
receita publica. Realmente, existem ingressos que representam meras 
"entradas de caixa", como caucSes, fiancas, [...] que sao representatives de 
entradas provisbrias que devem ser oportunamente devolvidas. 

Corroborando com esse raciocinio Baleeiro (2000, p. 126) conceitua Receita Publica como 

sendo "a entrada que, integrando-se no patrimonio publico sem quaisquer reservas, 

condicoes ou correspondencia no passivo, vem acrescer o vulto, como elemento novo e 

positivo". 

Diante das particularidades existentes por parte dos estudiosos, da definicao de Receita 

Publica, percebe-se uma divergencia no assunto, originando assim duas linhas de 

pensamento: uma que define receitas publicas como qualquer tipo de ingresso aos cofres 

publicos, tanto de carater definitivo como temporario. Enquanto outros doutrinadores 

consideram receitas publicas apenas aqueles recursos ingressados efetivamente ao 

patrimonio publico visando acrescer o seu vulto, como elemento novo e positivo. 
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2.4.1 Classificagao das Receitas 

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

Federal 4.320/64: 

• Receita Orgamentaria; e 

• Receita Extra-orcamentaria. 

De acordo com Angelico (2006, p. 44) Receita Orgamentaria e aquela que, devidamente 

discriminada, na forma do Anexo n° 3 da Lei n° 4.320/64, integra o orcamento publico. "Sao 

os tributos, as rendas, as transferencias, as alienagoes, os retornos de emprestimos e as 

operagoes de creditos. A arrecadacao das receitas deste grupo depende de autorizagao 

legislativa que e a propria Lei Orgamentaria". 

Jund (2006, p. 148) conceitua a Receita Extra-Orgamentaria como: 

Dessa forma, entende-se que Receitas Orgamentarias sao aquelas que estao presentes no 

orgamento publico, podendo ser aplicadas na aquisicao de meios (bens e servigos). 

Propondo assim, a satisfacao das necessidades coletivas. Enquanto as Receitas Extra-

Orgamentarias nao sao objetos da lei orgamentaria, ou seja, independem de autorizagao 

legislativa. 

O quadro a seguir tern por objetivo esclarecer graficamente o assunto acima exposto: 

[...] ingressos financeiros transitOrios e de carater temporario, que serao 
restituidos no futuro sob a forma de despesas extra-orcamentarias, 
provocando o surgimento de passivos financeiros, uma vez que n§o 
pertence ao Estado e n§o integram o orcamento, pois s§o creditos de 
terceiros, cujo caixa do tesouro acolhe como simples depositario. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

QUADRO 1 

Procedimentos do Ingresso da Receita Publica 
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Fonte: Bezerra Filho (2004, p. 52) 
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2.4.2 Classificacao Economics 

A Lei Federal 4.320/64 em seu art. 11, a respeito da receita orgamentaria, diz: "A receita 

classifica-se nas seguintes categorias econdmicas: Receitas Correntes e Receitas de 

Capital". 

Carvalho (2007, p.26) em referenda a receitas correntes assevera que: "Sao receitas reais, 

efetivas. Compreendem ingressos que aumentam o patrimonio liquido do Estado, sendo 

caracterizados (contabilmente) como fatos modificativos". 

A Lei 4.320/64, art. 11, § 1 8 traz uma definicao mais abrangente quando diz que: 

Sao Receitas Correntes as receitas tributarias, de contribuicoes, patrimonial, 
agropecuaria, industrial, de servicos e outras e, ainda, as provenientes de 
recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito publico ou 
privado, quando destinadas a atender despesas classificaveis em Despesas 
Correntes. 

Para Andrade (2007) Receitas de Capital sao aquelas que se destinam a cobrir despesas de 

capital a titulo de investimentos, com intitulacao legal e decorrem de urn fato permutativo, 

gerando acrescimo ao patrimonio publico. 

Embasado na Lei Federal 4.320/64 §2° do art. 11 Kohama (2006, p.66), afirma que: 

Sao Receitas de Capital as provenientes da realizacao de recursos 
financeiros oriundos da constituicao de dividas; da conversao, em especie, 
de bens e direitos; os recursos recebidos de outras pessoas de direito 
publico ou privado, destinados a atender despesas classificaveis em 
Despesas de Capital e, ainda, o superavit do orcamento corrente. 

Conforme os autores supracitados entendem-se que Receitas Correntes sao aquelas 

destinadas a gastos conentes, sendo obtidas de pessoas de direito publico ou privado sem 

necessidade de sacrificio patrimonial, como receitas tributarias, de contribuicoes, servicos, 

impostos, taxas e outras. Ja as Receitas de Capital sao aquelas destinadas a investimentos 

e que dao acrescimo ao patrimonio publico, ou seja, sao decorrentes de mutacao 

patrimonial e sao obtidas com sacrificio patrimonial. 
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2.4.2.1 Classificacao das Receitas Correntes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

QUADRO 2 

Classificagao das Receitas Correntes 

Receita Tributaria Diz respeito aos impostos, taxas e contribuigoes de melhoria que sao 
tributos sujeitos a cobranca compulsOria em razao da funcao social. 

Receita de 
Contribuicoes 

Sao receitas destinadas a manutengao dos programas e servigos sociais 
e de interesse coletivo. 

Receita Patrimonial Sao as resultantes da exploragao comercial, como tambem, as que se 
referem as rendas obtidas na aplicagSo de fundos, alugueis, dividendos, 
participag6es em capital de outras empresas. 

Receita Agropecuaria S§o as de origem das atividades agropecuarias que estao sob o dominio 
do poder publico, ex.: criagao animal e produgao vegetal. 

Receita Industrial Sao as decorrentes das atividades industrials, tais como as atividades 
de extragao mineral, de transformagao, de construgao, de servigos 
industriais de utilidade publica. 

Receita de Servicos Sao as provenientes de servigos prestados pelo governo a sociedade, 
ex.: emissao de alvara de funcionamento, carteiras de motorista e 
cedulas de identidade, licenciamento para a pratica de comercio, 
educagao, etc. 

Transferencias 
Correntes 

S3o os recursos de outras entidades de direito publico ou privado com a 
finalidade de suprir os gastos classificados em despesas correntes. 

Outras Receitas 
Correntes 

Sao as receitas que nao compreende as classificag6es anteriores, ex.: 
multas, juros de mora, indenizag6es, cobranca da divida ativa e receitas 
diversas. 

Fonte: Elaboracao propria com base em Jund (2006), Kohama (2006), Angelico (2006), Andrade 
(2007), Filho (2005). 

2.4.2.2 Classificacao das Receitas de Capital: 

Operagoes de creditos: Sao provenientes de constituigao de dividas: emprestimos e 

financiamentos (ANGELICO, 2006). 

Alienagao de bens: Sao procedentes da venda ou alienacao de bens mdveis e imoveis 

(JUND, 2006). 

Amortizagao de emprestimos: Sao os valores recebidos como pagamento por emprestimos 

efetuados a outras entidades de direito publico ou privado (ANDRADE, 2007). 
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Transferencia de capital: Sao recursos recebidos de outras pessoas de direito publico ou 

privado com a finalidade de constituir bens. (ANGELICO, 2006). Nesse aspecto, Filho (2005) 

menciona que esse tipo de recurso, diz respeito, sobretudo aos convenios com a Uniao. 

Outras receitas de capital: Sao as receitas que nao se enquadram em nenhuma das fontes 

anteriores (ANDRADE, 2007). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.5 Despesas Publicas 

Jund (2006, p. 187) afirma que "despesa publica e o conjunto de dispendios do Estado ou de 

outra pessoa de direito publico a qualquer titulo, a fim de saldar gastos fixados na lei do 

orcamento [...], visando a realizacao e ao funcionamento dos servigos publicos". 

Ainda conforme o entendimento do autor supracitado "a despesa e parte do orgamento, ou 

seja, aquela em que se encontram classificadas todas as autorizagoes para gastos com as 

varias atribuigoes e fungoes governamentais". 

Verifica-se entao que as despesas publicas correspondem a distribuicao e alocacao das 

receitas para custeio e investimentos em diferentes esferas da administracao publica. 

Nessa mesma perspectiva Andrade (2007, p.68), afirma que as despesas publicas 

constituem-se de toda saida de recursos ou de todo pagamento efetuado, a qualquer titulo, 

pelos agentes pagadores para saldar gastos fixados na Lei do Orgamento [...]. 

Outro aspecto importante, concernente a esse topico, e que no servigo publico, a despesa e 

escriturada segundo o "regime de competencia". Sendo passivel de langamento contabil 

quando ocorre apenas o empenho. Nao obstante a realizacao de a despesa ser urn ato 

complexo de distribuicao e emprego das receitas para os gastos e investimentos em termos 

de Direito Administrativo, basta a realizacao do empenho para haver o registro. O autor 

ainda ressalta que, nao e necessario haver desembolso aigum para caractenzar a despesa, 

portanto despesa nao e sinonimo de pagamento (CARVALHO, 2007). 

De acordo com o que foi destacado, entende-se que despesa publica sao todos os gastos 

dos recursos governamentais fixados na lei orgamentaria, que o governo usa para cumprir 

com suas fungoes, na aplicacao do atendimento das necessidades da populagao. 

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

• Despesa Orgamentaria; 
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• Despesa Extra-Orgamentaria. 

Segundo Mota (2006) a despesa se diz orcamentaria, por consistir em gastos autorizados 

pela lei orgamentaria, ou seja, no entendimento de Andrade (2007), elas devem ser 

previamente autorizadas pelo legislativo. 

Ja a despesa e classificada como extra-orcamentaria por nao integrar o orcamento publico e 

nao depender de autorizagao legislativa, caracterizando apenas uma devolucao de recursos 

financeiros pertencentes a terceiros (JUND, 2006). 

Diante do exposto percebe-se que a distincao entre despesa orgamentaria e despesa extra-

orcamentaria e que esta nao esta consignada na lei do orcamento enquanto que aquela esta 

fixada e especificada na lei do orgamento. 

2.5.1 Classificacao da Despesa Orcamentaria: 

Despesas Correntes: Sao gastos de natureza operacional para o funcionamento dos seus 

orgaos (Kohama, 2006). Esse tipo de despesa, conforme Angelico (2006) subdivide-se em 

despesas de custeio e transferencias correntes. 

As despesas de custeio dizem respeito a manutengao de servigos anteriormente criados 

com o objetivo de atender a obras de conservacao e adaptacao de bens imoveis, 

pagamento de servigos de terceiros, pagamento de pessoal e encargos, aquisigao de 

material de consume (Jund 2006, p. 189). 

Transferencias correntes: Sao as que nao correspondem contraprestagao direta em bens ou 

servigos, tais como transferencia de assistencia e previdencia social, salario-familia, juros da 

divida publica, incluindo as contribuigdes e subvengoes destinadas a atender a manutengao 

de outras entidades de direito publico ou privado. (Jund 2006, p. 189). 

Despesas de Capital: Sao aquelas realizadas com o proposito de formar ativos envolvendo 

a execugao de obras, a compra de instalagoes, equipamentos, material permanente, titulos 

representatives. (Araujo e Arruda 2006, p. 112). 

Nesse aspecto, Jund (2006) afirma que as despesas de capital compreendem a geragao de 

aumento patrimonial pelo fato de incorporar o bem ou produto adquirido ao patrimonio da 

entidade, tais como: edificios, aparelhos de ar condicionado, veiculos, computadores, 

rodovias, entre outros. 
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Jund (2006) classifies as despesas de capital em: Investimentos, Inversoes financeiras e 

Transferencia de capital. 

• Investimentos: Sao despesas necessarias ao planejamento e a execucao de obras 

publicas, a realizacao de programas especiais de trabalho, aquisicao de instalacoes, 

equipamentos e material permanente, (...) em sintese, corresponde ao surgimento de 

novos bens ou adicionam novo valor aos ja existentes (ANDRADE, 2007). 

• Inversoes financeiras: Sao as que nao resultam na formacao de urn bem novo e sao 

consideradas aquisicoes de bens para efeitos de aplicacao de recursos financeiros 

excedentes em caixa da instituicao publica (ANDRADE, 2007). 

• Transferencia de capital: Sao destinadas a investimentos ou inversoes financeiras 

que outras pessoas de direito publico ou privado devam realizar, independentemente 

de contraprestacao, constituindo essas transferencias como contribuicoes derivadas 

da lei de orcamento. Ex.: transferencias voluntarias para construeao de hospitais, 

escolas, creches entre outras (JUND, 2006). 

Para melhor ilustrar o acima exposto. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

QUADRO 3 

Classificacao da Despesa Orcamentaria 

DESPESA ORQAMENTARIA 

C O R R E N T E CAPITAL 

• Pessoal e encargos • Investimentos 

• Juros e encargos da • Inversoes f inanceiras 

divida interna e externa. 
• Amort izagao da divida 

• Outras despesas 
interna e externa. 

correntes 
• Outras despesas de capital. 

Fonte: Jund (2006, p. 188) 

2.5.2 Grupos de Natureza de Despesa 

Quanto aos grupos de natureza de despesas se dividem em: Pessoal e encargos sociais, 

Juros e encargos da divida, outras despesas correntes, investimentos, amortizacao da 

divida. 

Andrade (2007, p.82) diz que as despesas com pessoal e encargos correspondem as 

despesas de natureza remuneratoria decorrente do efetivo exercicio de cargo, emprego ou 
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funcao de confianca no setor publico, do pagamento dos proventos de aposentadoria, 

reformas e pensoes, das obrigacoes trabalhistas de responsabilidade do empregador, 

incidentes sobre a folha de salarios, contribuicao a entidades fechadas de previdencia, 

dentre outros beneficios assistenciais classificados nesse grupo de despesa. 

As despesas com juros e encargos correspondem as despesas com o pagamento de juros, 

comissoes e outros encargos de operacoes de credito intemas e externas contratadas, bem 

como da divida publica mobiliaria. (ANDRADE 2007, p 82). 

Ja no que se refere a outras despesas correntes Kohama (2006), diz que esse tipo de 

refere-se a aquisicao de material de consumo, pagamento de diarias, contribuicoes, 

subvencoes, auxilio-alimentacao, auxilio-transporte, despesas com excepcional interesse 

publico, entre outras. 

Com relacao aos investimentos, Machado Jr. e Reis (2008, p. 44) mencionam que esses 

gastos referem-se a toda aquela Despesa de Capital que geraria servigos e, em 

consequencia, acrescimos ao PIB. 

A Amortizacao da Divida, segundo Kohama (2006) constitui o pagamento ou o 

refinanciamento do principal e da atualizacao monetaria ou cambial da divida publica interna 

ou externa, contratual ou mobiliaria. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.6 Alguns Estudos no Setor Publico 

Atualmente existem varios estudos que buscaram compreender o comportamento e as 

relacoes entre receitas, despesas, endividamento publico. A frequencia de estudos com 

essa preocupacSo se desenvolveu principalmente devido a promulgagao da Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF). 

No entendimento de Zuccolotto, Ribeiro e Abrantes (2008) as informagoes contabeis 

disponibilizadas pelo Poder Executive nazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA internet, de acordo com as disposig6es do artigo 

51 da LRF, permitem a avaliacao da arrecadacao tributaria dos gastos publicos, da situacao 

financeira e do nivel de endividamento de cada municipio, fato que contribui 

satisfatoriamente para o crescimento do interesse por estudos que envolvam contas publica. 

A preocupagao com estudos focando essa tematica pode ser encontrada em varios estudos 

empiricos como por exemplo Zuccolotto, Ribeiro e Abrantes (2008) que avaliaram o 

planejamento municipal atraves das caracteristicas do comportamento das finangas publicas 

das capitals dos estados brasileiros de acordo com os preceitos da Lei de Responsabilidade 

Fiscal. Esses autores observaram urn aumento expressivo da despesa com pessoal, alem 
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do crescimento pouco significativo da divida consolidada com relacao a receita corrente 

liquida e a reducao das dividas de curto prazo. Porem, constataram que ha deficiencia nos 

mecanismos de arrecadacao tributaria embora se perceba o aumento da carga tributaria. 

Alem disso, observaram que a situacao financeira dos municipios vem melhorando ao longo 

dos anos. 

Pereira (2002) realizou urn estudo analisando a relacao de dependencia entre receita 

transferida e receita propria dos municipios gauchos no periodo de 1989 a 1998. 

Faroni (2004) procurou analisar a estrutura de gastos com a folha de pagamento dos 

municipios de pequeno porte do estado de Minas Gerais, no periodo de 1998 a 2003. 

Nazareth, Abrantes e Souza (2006) analisaram o impacto da LRF na gestao financeira dos 

municipios da microrregiao de Vicosa, Minas Gerais, utilizando indicadores de desempenho, 

nos anos de 1997 a 2004. 

Piltelckow, Faroni e Vieira (2005) analisaram o comportamento das financas publicas 

municipals nos tres primeiros anos da vigencia da Lei de Responsabilidade Fiscal tambem 

em capitals brasileiras. 

Sena e Rogers (2007) estudaram os limites impostos pela LRF quanto aos gastos com 

pessoal total, inativos e pensionistas em proporcao da Receita Corrente Liquida (RCL), 

verificando a evolucao das receitas totais, proprias e de transferencias dos municipios 

mineiros considerados de grande porte, no intuito de proporcionar ao gestor publico uma 

visao panoramica e comparativa das despesas com pessoal face aos limites apresentados 

na LRF. 

Assim, entende-se a partir dos estudos evidenciados que ha uma preocupacao crescente 

em desenvolver estudos que contemplem indicadores de gestao publica. Esses estudos 

podem ser considerados importantes devido ao fato de poder contribuir para atender aos 

propositos de uma gestao publica que esteja focada em monitorar o desempenho de suas 

financas e assim subsidiar as decisoes daqueles envolvidos no processo de decisao no 

setor publico. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.7 L R F e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Publico. 

O Ministerio do Planejamento elaborou e divulgou, em dezembro de 1998, para consulta 

publica, o Anteprojeto da Lei de Responsabilidade Fiscal, que tinha como proposta produzir 

de forma energica e rapida a reducao do deficit publico e estabelecer o equilibrio definitivo 

das contas publicas do Pais. A ideia que estimulou a elaboracao desta Lei foi a de que, 
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renegociada a divida dos estados e das grandes prefeituras, seria necessario criar um novo 

padrao de comportamento fiscal desses governos de modo a evitar novos transtornos 

financeiros e novas operacSes de auxilio por parte da Uniao. A redacao do Anteprojeto 

inspirou-se, nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Fiscal Responsibility Act, editado em junho de 1994 pelo governo da Nova 

Zelandia, pais que realizou um bem sucedido esforco de ajuste fiscal (CARVALHO e 

ARRAES, 2008). 

A LRF foi sancionada em 04 de maio de 2000, estabelecendo normas de financas publicas 

com foco em desenvolver mecanismos de responsabilidade na gestao fiscal visando 

melhorar as finangas publicas dos entes publicos. Representou um marco para a gestao 

publica, pois vem contribuindo para que os gestores da administracao publica atendessem 

os limites para gerenciar suas atividades. E notorio que muito ainda necessita ser feito, 

principalmente no que se refere a reformulacao no atual sistema politico, visando coibir os 

descasos politicos ocorridos no nosso pais. 

Atualmente foram aprovadas as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor 

Publico. Essa medida pode ser uma interessante iniciativa das entidades envolvidas para 

direcionar as praticas contabeis do setor publico, haja vista que, dispoe sobre as diretrizes a 

serem observadas no setor publico quanto aos procedimentos, praticas, elaboracao e 

divulgacao das demonst ra tes contabeis de forma a toma-los convergentes com as Normas 

Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Publico, visando melhorar o 

accountability dos entes publicos, na tentativa de intensificar esforcos com vistas a ampliar 

os niveis de convergencia atuais do Brasil. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.8 Indicadores de Gestao Publica 

O uso dos indicadores deve proporcionar aos seus usuarios uma melhor compreensao dos 

balances apresentados pelos entes publicos, visando a transparencia desde que os mesmos 

sejam expostos de uma forma clara, evitando assim, somente o uso da linguagem tecnica. 

Nesse topico sao deschtos comentarios sobre alguns indicadores de gestao publica que 

podem ser utilizados no processo de gestao publica que dizem respeito as receitas , tais 

quais: participacao da receita tributaria, participacao das receitas de transferencia, 

participacao de receitas de capital, participacao do FPM, 

2.8.11ndicadores de Estrutura de Receitas Publicas 

Os indicadores de gestao relacionados a receitas publicas buscam determinar o perfil das 

receitas e verificar como cada componente participa das receitas totais. Entende-se que a 

medicao de desempenho das atividades de qualquer entidade, seja publica ou privada, e 
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importante, pois permite gerenciar as atividades que a organizacao esta realizando. Sob 

esse entendimento Kaplan e Norton (1987) ja afirmava que o que nao se consegue medir 

nao ha como gerenciar. 

Dessa forma, o uso de tecnicas que possam subsidiar esse monitoramento e 

acompanhamento das financas pode contribuir para o gerenciamento das arrecadacoes 

publicas, bem como para os gastos publicos. 

Assim, utilizando a definicao de Matias e Campello (2000) o quadro a seguir mostra as 

seguintes formulas, como tambem um respectivo signrficado dos indicadores de gestao de 

receita publica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

QUADRO 4 

Indicadores de Gestao de Receitas Publicas. 

Indicador Fdrmula Interpretacao 

Participagao da 
receita tributaria 

Receitas Tributarias 
(ISS. IPTU. ITBI) 

Receita Total 

Esse indicador indica a relagao entre as 
receitas prOprias municipais e o total das 
receitas. 

Participagao da 
receita de 
transferencia 

Receitas de 
transferencias 
Receita total 

Indicar a relagao entre as receitas de 
transferencia e o total das receitas. Segundo 
os autores ele fornece o grau de dependencia 
que a administracao municipal possui de 
outras esferas governamentais. 

Participagao da 
receita de capital 

Receitas de Capital 
Receita Total 

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

Participagao do FPM 
Receitas FPM 
Receita Total 

Indica a relagao entre as receitas de 
transferencia Federal e o total das receitas. £ 
um indicador que mostra o nivel de 
dependencia do Municipio em relagao ao 
Governo Federal. 

Participagao do ICMS 
Receitas ICMS 
Receita Total 

Indica a relagao entre as receitas de 
transferencia 
Estadual e o total das receitas. £ um indicador 
da dependencia do Governo Estadual. 

Participagao na 
Renda 

Receitas PrODrias + 
ICMS 

Renda Municipal 

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

Receitas per capita 
Receitas Pr6prias + 

ICMS 
Populagao 

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

Fonte: Adaptado de Matias e Campello (2000) 
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2.8.2 Indicadores de Estrutura de Despesas Publicas 

No que se refere aos indicadores de gestao publicas relacionados as despesas, sao 

descritos a seguir o significado de cada um deles, que sejam: Participacao da despesa de 

custeio, Financiamento das dividas de custeio, Despesa com pessoal, Despesa com 

pessoal total e Investimento, cujos resultados sao quocientes obtidos de fbrmulas pre-

estabelecidas que permitem as interpretacoes constantes na coluna tres do referido quadro. 

Deve-se observar que esses indicadores foram tambem definidos pelos mesmos criterios 

adotados por Matias e Campello (2000 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

QUADRO 5 

Indicadores de Gestao de Despesas Publicas 

Indicador F6rmula Interpretacao 

Participacao da 
despesa de custeio 

Despesa de Custeio 
Receita Orcamentaria 

Liquida 

Fornece a relagao entre as despesas de 
custeio e as receitas correntes. Indica a 
parcela das receitas comprometidas com 
despesas de custeio. 

Financiamento das 
dividas de custeio 

Receitas Tributarias 
Despesas de Custeio 

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

Despesa com 
pessoal 

Despesa com Pessoal 
Receita Corrente 

Liquida 

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

Despesa com 
pessoal total 

Despesas Totais com 
Pessoal 

Receita Corrente 
Liquida 

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

Investimento 

Despesa de Capital 
Liauida 

Receita Orgamentaria 
Liquida 

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

Fonte: Adaptado de Matias e Campello (2000). 
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3. APRESENTAQAO DOS RESULTADOS 

3.1 Caracterizacao do Municipio de Pombal/PB zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Assim o norteamento da pesquisa se deu essencialmente atraves das Receitas arrecadadas 

e Despesas executadas no municipio de Pombal/PB no periodo de 2003 a 2008 divulgadas 

nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA site do Tribunal de Contas do Estado da Paraiba - Sagres on line. 

O municipio de Pombal esta localizado no alto sertao paraibano, com clima quente e seco e 

de acordo com o IBGE (Institute Brasileiro de Geografia e Estatistica), no ano de 2006 sua 

populagao era estimada em 32.424 habitantes. 

Conforme Araujo (2007 apud Dantas 2007, p. 51) descreve que: 

Pombal surgiu no comego do seculo XVII e desenvolveu as margens do Rio 
PiancO, fator determinante para a sua ocupacao e que para muitos foi 
tambem fator de desenvolvimento e urbanizag§o. Durante muitas decadas o 
municipio permaneceu em lento desenvolvimento politico, econOmico e 
social, mesmo sendo um dos mais antigos municipios da Paraiba, que se 
emancipou e constitui-se como um dos mais extensos municipios 
paraibanos. Em 1862, Pombal foi elevado a categoria de cidade, porem, so 
a partir do inicio do seculo XX diante das transformagoes e acontecimentos 
de um Brasil "moderno" e que a cidade comecou a sair do estado de 
lentidcio permanente para iniciar um lento processo de desenvolvimento. 

Segundo Sousa (1999), a agricultura e a pecuaria do Municipio constituem a base da 

economia local. Como exemplos tern a cultura do arroz, banana, coco, cana, batata, manga. 

Vale salientar, que outras culturas sao trabalhadas, utilizando-se os varios metodos de 

irrigagoes e, naturalmente, as chuvas de invernos, destacando se na importancia economica 

para o municipio: as culturas do milho, feijao, arroz de sequeiro, capim de corte, melancia, 

melao, mandioca, hortaligas e outras. 

O autor ressalta que a pecuaria leiteira de nossa regiao se classifica como uma das mais 

organizada do sertao paraibano. Parte do leite e consumida na regiao e seus derivados sao 

vendidos para outros centros mais distantes. 

Apesar de no municipio prevalecer uma agricultura de subsistence e criacao de gado, a 

Prefeitura Municipal contribui como uma forte geradora de renda, conforme dados obtidos 

no site oficial do TCE-PB de agosto de 2008, onde consta registrada uma despesa com 

pessoal no valor de R$ 655.368,44 (seiscentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e sessenta 

e oito reais e quarenta e quatro centavos), montante correspondente a R$ 20,79 (vinte reais 

e setenta e nove centavos) por habitante. (FARIAS, 2008). 
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Segundo Araujo (2007 apud Dantas 2007), a economia permanece ainda estacionada, com 

grande dependencia das receitas advindas dos repasses federais, como por exemplo, o 

FPM - Fundo de Participacao dos Municipios e alguns programas sociais implementados 

gerando um pequeno percentual de emprego. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2 Tratamento dos Dados 

Nessa secao sao discutidos os resultados da pesquisa a partir da coleta de dados realizada 

no Site Sagres On-Line, referente ao municipio de Pombal, PB, no periodo de Janeiro de 

2003 a dezembro de 2008 (72 meses). 

As medidas utilizadas nessa etapa foram as seguintes: medidas de tendencia central e de 

dispersao (media, desvio padrao, valor maximo e minimo e o coeficiente de variacao de 

Pearson). 

3.2.1 Comportamento das Despesas Publicas do Municipio de Pombal 

TABELA 1 
Comportamento das Despesas Publicas 2003 a 2008 (em R$) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pessoal e encargos Juros e encargos Outras despesas correntes Investimentos Amortizacao da Divida Total das Despesas 

N 72 

0 

72 

0 

72 

0 

72 

0 

72 

0 

72 

0 

Media 621.553,49 1.933,76 409.641,82 65.768,30 19.901,88 1.118.81 31,62 

Mediana 628.662,47 1.619,63 406.392,91 44.967,46 17.953,61 1.117.757,36 

Desvio Padrao 275.412,71 3.566,08 160.959,95 65.140,75 9.706,79 371.01 30,77 

Minimo 70.081,74 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 47.638,81 - - 184.365,61 

Maximo 1.343.971,94 27.670,71 1.005.818,35 305.733,17 43.897,78 2.151.550,84 

CV 0,44 1,84 0,39 0,99 0,49 0,33 

Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 
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Despesas com pessoal 
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GRAFICO 1 - Despesas com Pessoal e Encargos 
Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 

Dessa forma, a tabela 1 e o grafico 1 demonstram o comportamento de tais despesas do 

municipio estudado. Verifica-se que no geral, a partir dos 72 meses analisados, as 

despesas com pessoal e encargos atingem uma media igual de R$ 621.553,49, um desvio 

padrao de R$ 275.412,71, o valor minimo foi de R$ 70.081,74 e o valor maximo de R$ 

1.343.971,94. O CV (Coeficiente de Variacao) encontrado demonstra que existe uma alta 

dispersao dos dados CV = 0,44, conforme o entendimento de Martins (2002) e Bruni (2008). 

Assim, como maneira de favorecer o comportamento em cenarios futuros no setor em 

estudo, entende-se que o total das despesas com pessoal e encargos em periodos 

posteriores tende a se comportar entre R$ 348.069,96 e R$ 895.037,02. 

Linha de 

Normalidade 

Media das despesas com 
pessoal e encargos 

R$ 621.553,49 
CV = 0,44 = 44% 
Para Maior = R$ 

895.037,02 
Para Menor = RS 

348.069,96 

FIGURA 1: VisualizacSo da linha de normalidade 
Fonte: Carvalho, 2009. 
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Juros e encargos 
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Grafico 2 - Juros e Encargos da Divida 
Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 

Dessa forma o comportamento de tais despesas atinge uma media igual de R$ 1.933,76, um 

desvio padrao de R$ 3.566,08, o valor minimo 0,00 e maximo de R$ 27.670,71. O CV 

(Coeficiente de Variacao) encontrado demonstra que existe uma alta dispersao dos dados 

C V = 1,84. 

Entende-se que o total das despesas juros e encargos em periodos posteriores tende a se 

comportar entre R$ 1.624,36 e R$ 5.491,88. Fica evidente que essa alta dispersao dos 

dados dificulta a previsao dos juros e encargos em periodos posteriores por parte da gestao 

municipal. 

Outras despesas correntes 
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Grafico 3 - Outras Despesas Correntes 
Fonte: Dados da pesquisa, 2009 
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Com base no grafico 3 e a tabeia 1, observa-se que esse grupo de despesa atinge uma 

media no valor de R$ 409.641,82; um desvio padrao de R$ 160.959,95; o valor minimo de 

R$ 47.638,81 e o valor maximo de R$ 1.005.818,35. O CV (Coeficiente de Variacao) = 0,39 

apresentando uma alta dispersao das observacoes analisadas. 

O comportamento da alta dispersao dos dados pode ser visualizado no grafico 3, visto que, 

nao apresentam uma uniformidade, denotando uma variacao que dificulta a previsao 

exposta. Isso pode denotar que o gestor ou aquele interessado no processo de gestao nao 

esta realizando gastos dentro de padroes aceitaveis, com base no que aconteceu nos dados 

histdricos, o que pode sinalizar para um comprometimento das contas publicas. 

Portanto, o total das Outras Despesas Correntes do municipio em estudo, em periodos 

seguintes tende a se comportar entre R$ 249.881,51 e 569.402,13. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Grafico 4 - Investimentos 
Fonte: Dados da pesquisa, 2009 

Assim sendo, de acordo com o grafico 4 e a tabela 1 o comportamento da variacao desse 

tipo de despesa no referido municipio, atingiu uma media de R$ 65.768,30; um desvio 

padrao de R$ 65.140,75; o valor minimo de 0,00 e maximo de R$ 305.733,17. O CV = 0,99 

demonstra uma elevada dispersao, evidenciando o mesmo raciocinio destacado 

anteriormente. 

£ relevante afirmar que em periodos posteriores o comportamento tera uma tendencia entre 

R$ 130.878,92 a R$657.683,00. 
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Grafico 5 - AmortizacSo da Divida. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 

O municipio em tela apresenta uma media de R$ 19.901,88; um desvio padrao de R$ 

9.706,79; o valor minimo R$ 0,00 e maximo R$ 43.897,78. Por meio desses dados, obtem-

se um CV = 0,49. 

Diante disso, em periodos futuros, o comportamento desse tipo de Despesa Publica 

apresentara valores entre R$ 10.149,96 e 29.653,80. 
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Grafico 6 - Total das Despesas Correntes. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 

A apresentacao do grafico 6 em conformidade a tabela 1 evidencia o Total de todas as 

Despesas Correntes do municipio em estudo. 

Logo, o comportamento de tais despesas com relagao a sua media atinge o valor de R$ 

1.118.801,62; o desvio padrao compoe o valor de R$ 371.060,77; o valor minimo de R$ 

184.365,61 e o maximo de R$ 2.151.550,84 apresentando o CV = 0,33. . 
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Por conseguinte, em periodos posteriores os totais terao um comportamento entre R$ 

749.597,08 e R$ 1.488.006,15. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2.2 Comportamento das Receitas Publicas do Municipio de Pombal 

Nesse topico serao transcorridas as analises do comportamento das receitas publicas do 

referido municipio. Nao diferentemente das despesas procedeu-se uma discussao sobre o 

montante de cada tipo de receita. 

TABELA 2 
Comportamento das Receitas Publicas 2003 a 2008 

Total Receita Corrente Receita Tributaria Receita Patrimonial Receitas de Servicos 
N 72 72 72 72 

0 0 0 0 

Media 1.322.047,81 41.023,70 11.029,85 1.116,92 

Desvio Padrao 367.874,57 35.163,04 8.685,63 6.815,78 

Minimo 775.717,57 8.106,22 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- -
Maximo 2.375.074,66 263.302,90 41.784,59 57.902,66 
CV 0,28 0,86 0,79 6,10 

Transferencias Correntes Outras Receitas Correntes Receitas de Capital 

N 72 72 72 

0 0 0 

Media 1.260.077,76 8.798,92 25.347,70 

Desvio Padrao 348.420,49 12.170,40 83.420,64 

Minimo 736.928,93 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- -
Maximo 2.275.889,37 52.160,99 449.147,00 

CV 0,28 1,38 3,29 
Fonte: dados da Pesquisa, 2009. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Grafico 7 - Total das Receitas Correntes. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 
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O grafico 7 e a tabela 2 evidenciam os valores dos totais das Receitas Correntes do 

Municipio em tela, entao tais Receitas apresentam uma media de R$ 1.322.047,81, um 

desvio padrao de R$ 367.874,57, o valor minimo de R$ 775.717,57 e valor maximo de 

2.375.074,66. Assim sendo, o CV = 0,28. Isso demonstra que existe uma media dispersao 

dos dados referente aos 72 meses analisados. 

Acrescente-se ainda que o comportamento da receita total tenha apresentado um 

crescimento no decorrer dos periodos analisados, conforme demonstra o grafico 7. 

Por conseguinte, em periodos posteriores poderao atingir valores entre R$ 951.874,42 e R$ 

1.692.222,20. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Grafico 8 - Total da Receita Tributaria. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 

Assim, esse grupo de Receita do municipio pesquisado atinge uma media R$ 41.023,70, um 

desvio padrao igual a R$ 35.163,04, o valor minimo de R$ 8.106,22 e o valor maximo R$ 

263.302.90. O CV desses dados e igual a 0,86 considerando assim alto, pois segundo as 

regras empiricas para a interpretacao do coeficiente de variacao (CV), quando o mesmo e > 

30% tem-se uma alta dispersao dos dados e consequentemente menor a possibilidade de 

previsao da arrecadacao. 

Entende-se que o total da Receita Tributaria em periodos posteriores tende a se comportar 

entre R$ 5.743,32 e R$ 76.304,08. 
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Receita Patrimonial 
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Grafico 9 - Total da Receita Patrimonial. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 

A media da Receita Patrimonial atinge o valor de R$ 11.029,85, um desvio padrao de R$ 

8.685,63, o valor minimo R$ 0,00 e o valor maximo igual a R$ 41.784,59. CV desses dados 

e igual a 0,79 (alto). Portanto, o total da Receita Patrimonial tende a se comportar entre os 

valores de R$ 2.316,27 e R$ 19.743,43. Veja que o grafico acima demonstra uma 

diminuicao durante o decorrer do perfodo analisado. Esse fato contrapoe o que os objetivos 

da LRF prescrevem, ja que a partir de sua promulgacao os entes publicos deveriam buscar 

mecanismos para maximizar a autonomia financeira, todavia, o que tern ocorrido na pratica 

e que o nivel de endividamento dos entes publicos tern evoluido, culminando desta forma no 

crescimento das transferencias correntes, conforme pode ser visualizado pode ser no 

grafico 11. 
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Grafico 10 - Total da Receita de Servigos. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 



47 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dessa forma, o municipio em estudo nesse tipo de arrecadacao atinge uma media de R$ 

1.116,92; um desvio padrao de R$ 6.815,78; o valor minimo R$ 0,00 e o valor maximo R$ 

57.9202,66 (periodo 38 - mes de fevereiro de 2006). Por meio desses dados obteve um CV 

igual a 6,10. Os dados analisados demonstram que praticamente o municipio nao arrecada 

recursos oriundos de seu patrimonio mobiliario, imobiliario e participacao societaria. Fato 

que poderia ser discutido, no intuito de maximizar seus ativos. 

O comportamento da receita de servicos tera uma tendencia de arrecadacao entre R$ 

5.696,29 e R$ 7.930,13. A relevancia desses dados e para que os gestores atraves deles 

possam ter condicdes de melhor planejar os seus gastos a partir de suas arrecadacoes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Transferencias Correntes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 1 i I I i I I i 1 1 1 1 i: i 1 1 I I 1 1 izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA M I I I i 1 1 1 1 I I I 1 1 1 1 I I i I I 1 1 1 1 i I I 1 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I I 1 1 1 1 i 1 1 1 1 

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 

Grafico 11 - Total da Transferencia Corrente. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 

Assim sendo, o municipio em estudo nesse grupo de arrecadacao atinge uma media de R$ 

1.260.007,76; um desvio padrao de R$ 348.420,49; o valor minimo R$ 736.928,93 e o valor 

maximo R$ 2.275.889,37. Apresentando o CV de 0,28. 

O comportamento das Transferencias Correntes tera uma tendencia de ingressos entre R$ 

907.255,98 e R$ 1.612.899,53. 
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Grafico 12 - Total de Outras Receitas Correntes. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2009. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Logo, o municipio em estudo nesse grupo de arrecadacao atinge uma media de R$ 

8.798,92; um desvio padrao de R$ 12.170,40; o valor minimo R$ 0,00 e o valor maximo R$ 

52.160,99. Obteve o CV igual a 1,38. 

Em periodos posteriores esse grupo de Receitas tende a se comportar entre R$ 3.343,59 e 

R$ 20.941,43. 

Receitas de Capital 
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Grafico 13 - Total de Receitas de Capital. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 

Entao, esse grupo de arrecadacao atinge uma media de R$ 25.347,70; um desvio padrao de 

R$ 83.420,64; o valor minimo R$ 0,00 e o valor maximo R$ 449.147,00. CV desses dados e 

igual a 3,29. 

Em periodos posteriores esse grupo de Receitas tende a se comportar entre R$ 58.046,23 e 

R$ 108.341,63. 
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3.3 Ana l ise d o s Indicadores de Rece i tas Pub l icas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nessa secao e discutido o comportamento dos indicadores de estrutura das receitas do 

municipio que buscam determinar o perfil das receitas e verificar como cada componente 

participa nas receitas totais. Os indicadores escolhidos para esta analise foram: participacao 

das transferencias correntes sobre as receitas totais (PTCRT) e participagao das receitas 

tributarias sobre as receitas totais. 

3.3.1 Indicador Participacao das Transferencias Correntes sobre as Receitas Totais 

(PTCRT) 

O indicador Transferencias Correntes sobre as Receitas Totais e um indicador que mostra o 

nivel de dependencia do Municipio em relagao ao Governo Federal. 

Na tabela abaixo, estao dispostos esse comportamento que demonstra o indicador 

participagao das transferencias correntes sobre as receitas totais. Esse indica a relagao 

entre as receitas de transferencia e o total das receitas, fornece o grau de dependencia que 

a administragao municipal possui de outras esferas governamentais. (Matias e Campelo, 

2001) 

Verifica-se que a dependencia do municipio de Pombal tem-se demonstrado praticamente 

constante. Esses resultados podem ser vistos atraves do grafico de dispersao e na tabela 

abaixo. Ve-se que o CV encontrado apresenta baixa dispersao, em torno de apenas 2%. O 

desvio padrao encontrado (distancia dos dados em relagao a media) foi baixo apenas 0,02. 

Os resultados evidenciam que nao estao sendo concentrados esforgos para diminuir a 

dependencia financeira do municipio em relacao aos recursos do governo federal, ja que 

esse indicador nao saiu dos patamares entre 99% e 87% conforme valor maximo e minimo. 

T A B E L A 3 

Indicador PTCRT 

N Valid 72 
Missing 0 

Mean 0,95 

Median 0,96 

Std. Deviation 0,02 

Minimum 0,87 

Maximum 0,99 

CV 0,02 

Fonte: Dados da pesquisa, 2009 
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GraficozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 14 - Comportamento do Indicador PTCRT 

Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 

3.3.2 Indicador Participagao das Receitas Tributarias sobre as Receitas Totais 

Esse indicador demonstra a capacidade que o gestor, atraves de polfticas implantadas no 

seu municipio, no tocante aos seus esforgos, juntamente com a comunidade local, conseguir 

uma maior participacao de tributos de competencia municipal para suprir seus gastos. 

Na tabela abaixo, estao evidenciados o comportamento da participacao das Receitas 

Tributarias em relagao as Receitas Totais do municipio de Pombal. 

Verifica-se que o CV encontrado apresenta uma alta dispersao dos dados, em torno de 

58%, trazendo diftculdades para o gestor em periodos futuros fazer uma previsao de 

arrecadacao de tais receitas. O desvio padrao foi baixo, apenas 0,02 apresentando 

resultados bastante proximos da media, dai o alto grau de dispersao 

Nesse caso, o valor minimo foi igual a 0,01 e o valor maximo 0,12. Verifica-se que o referido 

municipio quando relacionado a capacidade de arrecadar recursos financeiros proprios e 

relativamente baixa, uma vez que, se levarmos em consideracao a media de 0,03, significa 

dizer que apenas 3% (no geral) da arrecadacao total e oriunda de recursos proprios. Esses 

resultados confirmam que o potencial de arrecadagao tern pouca relevancia em relacao ao 

montante da Receita Total. 

(PRTRT) 
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Tabela 4 
Indicador PRTRT 

N Valid 72 
Missing 0 

Mean 0,03 

Median 0,03 

Std. Deviation 0,02 

Minimum 0,01 

Maximum 0,12 

CV 0,58 

Fonte: Dados da pesquisa, 2009 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Participacao das Receitas Tributarias sobre as Receitas Totais 
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Grafico 15 - Comportamento do Indicador PRTRT 

Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 

3.4 Ana l ise d o s Indicadores de D e s p e s a s Pub l icas 

Ja nessa etapa e demonstrado o comportamento dos indicadores de gestao publica 

relacionados a estrutura das despesas do municipio. Os indicadores escolhidos para esta 

analise foram: PDPDT (Participacao das Despesas com Pessoal sobre as Despesas Totais), 

Participacao das Despesas com Pessoal sobre as Receitas Correntes (PDPRC) e 

Participacao das Despesas com Investimento sobre as Despesas Totais. 

3.4.1 Part icipacao das Despesas com Pessoal sobre as Despesas Totais (PDPDT) 

Esse indicador relaciona a despesa com pessoal frente as Despesas Totais realizadas no 

municipio. A Lei de Responsabilidade Fiscal permite que seja estabelecido um padrao sobre 

tais gastos, fixando limites de participacao sobre Despesa com Pessoal, tais como: Para 

Uniao 50%; Estados 60% e Municipios 60%. 
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A tabela a seguir visualiza o comportamento desses gastos do municipio em estudo. O CV 

encontrado e de 22% considerado como uma media dispersao. O desvio padrao encontrado 

e de 0,12 em relacao a media (0,54). Assim, o valor minimo e igual a 0,25 e maximo 0,81. 

Ve-se durante os 72 meses observados que o municipio estudado ultrapassa o limite 

permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal que e de 60%, especificamente no inicio de 

cada ano. 

TabelazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 5 

Indicador PDPDT. 
N Valid 72 

Missing 0 
Mean 0,54 

Median 0,55 

Std. Deviation 0,12 

Minimum 0,25 

Maximum 0,81 

CV 0,22 

Fonte: Dados da pesquisa, 2009. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Participacao das despesas com pessoal sobre as despesas totais 
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Grafico 16 - Comportamento do Indicador PDPDT 

Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 

3.4.2 Part icipagao das D e s p e s a s c o m Investimento sobre a s D e s p e s a s Totais 

(PDIDT) 

De acordo com a tabela a seguir a despesa com investimento do municipio de Pombal 

representou uma media de 6% em relagao ao valor total investido. O Desvio Padrao, nesse 

caso, obteve o mesmo valor da media, configurando como alta dispersao (CV > 15%). 

Verifica-se que teve determinado periodo que nao foram investidos nenhum recurso em 

relagao ao montante total das despesas (ja que o valor minimo foi de 0,00), talvez um dos 
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motivos que possam explicar essa falta de investimento esteja relacionado ao fato de que no 

municipio de Pombal, PB, especificamente entre o final e o inicio de cada ano-calendario os 

gestores tentam ajustar suas contas no intuito de atender aos preceitos da LRF. 

Tabela 6 

Indicador PDIDT 

N Valid 72 
Missing 0 

Mean 0,06 

Median 0,05 

Std. Deviation 0,06 

Minimum 0,00 

Maximum 0,25 

CV 0,98 

Fonte: Dados da pesquisa, 2009. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Participacao das Despesas com Investimento sobre as Despesas Totais 

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 

Grafico 17 - Comportamento do Indicador PDIDT 

Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 
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4 CONSIDERAQOES FINAIS 

Este capitulo apresenta uma slntese dos resultados da pesquisa com base nas informagoes 

coletadas no SAGRES -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA on line e na literatura contabil. 

O presente estudo teve como objetivo analisar o comportamento dos indicadores financeiros 

de gestao publica (especificamente de receitas e despesas) do municipio de Pombal, PB, no 

periodo de 2003 a 2008. 

Os resultados encontrados demonstram que as despesas com pessoal e encargos atingem 

uma media igual de R$ 621.553,49 e que existe uma alta dispersao dos dados, ja que o 

Coeficiente de Variagao de Pearson encontrado (CV) foi igual a 0,44. Essas despesas sao 

as de maior proporgao em relagao ao total de despesas. 

Em relagao as despesas com juros e encargos o comportamento de tais despesas atinge 

uma media igual de R$ 1.933,76, um desvio padrao de R$ 3.566,08, o valor minimo 0,00 e 

maximo de R$ 27.670,71. O CV (Coeficiente de Variacao) encontrado demonstra que existe 

uma alta dispersao dos dados CV = 1,84. 

Ja em relagao aos investimentos, o comportamento da variagao desse tipo de despesa no 

referido municipio, atingiu uma media de R$ 65.768,30; um desvio padrao de R$ 65.140,75; 

o valor minimo de 0,00 e maximo de R$ 305.733,17. O CV = 0,99 demonstra uma elevada 

dispersao. Verifica-se que todas as contas analisadas apresentaram no geral uma alta 

dispersao de dados. 

Em relacao as receitas analisadas, os resultados demonstram que: as Receitas Correntes 

apresentam uma media de R$ 1.322.047,81; as Receitas Tributarias atingiram uma media 

R$ 41.023,70; ja as Receitas Patrimoniais nos periodos analisados obtiveram uma media de 

R$ 11.029,85. Posteriormente as receitas de servicos foram baixissimas com uma media 

geral de apenas R$ 1.116,92. Entende-se a partir dos dados analisados que praticamente o 

municipio nao arrecada recursos oriundos de seu patrimonio mobiliario, imobiliario e 

participacao societaria, se comparado com o montante dos recursos arrecadados. Fato que 

poderia ser discutido, no intuito de maximizar seus ativos. 

Com relagao as transferencias correntes apresentaram valores altos com uma media de R$ 

1.260.007,76; um desvio padrao de R$ 348.420,49; o valor minimo R$ 736.928,93 e o valor 

maximo R$ 2.275.889,37. Fica evidente a dependencia do municipio de Pombal, ja que 

demonstrou comportamento praticamente constante. Verificou-se que o CV encontrado 

apresenta baixa dispersao, em torno de apenas 2%. O desvio padrao encontrado (distancia 

dos dados em relacao a media) foi baixo apenas 0,02. Os resultados evidenciaram que nao 
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estavam sendo concentrados esforgos para diminuir a dependencia financeira do municipio 

em relacao aos recursos do governo federal, ja que esse indicador nao saiu dos patamares 

entre 99% e 87% conforme valor maximo e minimo. 

No tocante ao comportamento dos indicadores de gestao publica relacionados a estrutura 

das despesas do municipio, verificou-se que o indicador de participacao das despesas com 

pessoal durante os 72 meses observados ultrapassou o limite permitido pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal que e de 60%, especificamente no inicio de cada ano. 

Ja em relagao ao indicador de investimento do municipio de Pombal, representou apenas 

uma media de 6% em relagao ao valor total investido, talvez um dos motivos que possam 

explicar essa falta de investimento esteja relacionado ao fato de que no municipio de 

Pombal, PB, especificamente entre o final e o inicio de cada ano-calendario, os gestores 

tentam ajustar suas contas no intuito de atender aos preceitos da LRF. 

Portanto, o uso da estatistica descritiva como maneira de entender o comportamento das 

arrecadagoes e dos gastos publicos pode contribuir para o processo de decisao do gestor, 

no intuito de que possa gerir suas atividades com maior eficacia, monitorando o seu 

desempenho como gestor e supostamente atendendo aos preceitos da sociedade em geral. 

Entende-se que estudos envolvendo outros municipios podem contribuir satisfatoriamente 

para o monitoramento dos gastos publicos. 
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ANEXO 1 - DESPESAS 2003 a 2008 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Pesso a l e Ju r o s e En ca r g o s Ou t r a s De sp e sa s I n v est i m en t o s I n v e r so es Am o r t i za ca o TOTAL 

En ca r g o s So c i a i s d a Di v i d a co r r en t es Fi n an ce i r as d a D i v i d a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
337.865,04 5.347,30 83.927,89 129.490,00 0,00 40.466,62 597.096,85 

f e v -0 3 297.391,30 4.553,47 253.757,92 28.344,00 0,00 40.981,32 625.028,01 
m ar -0 3 282.165,45 4.425,29 229.638,61 59.706,00 0,00 39.827,50 615.762,85 
abr -0 3 369.384,37 4.445,52 237.659,72 63.543,20 0,00 40.009,61 715.042,42 
m ai -0 3 351.238,53 3.304,90 209.613,29 102.468,58 0,00 29.744,05 696.369,35 
J un -0 3 671.083,62 11.745,61 322.112,55 73,494.00 0,00 23.026,85 1.101.462,63 

t m £ ± J 300.113,44 

398.584 31 

3.002,52 
7 ^7(1 no 

312.067,27 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
C\ASt ~7A 

43.009,33 
")A T > 1 1 Q 

0,00 27.022,65 685.215,21 

s e t -0 3 451.423,91 1.112,70 
Z r r O . U ' t O , / H 

335.383,00 
Z.<\ . j /L 1 , 1 8 

131.366,30 

0 , 0 ( 1 

0,00 
23.130,80 

10.014,30 

744.655,12 

929.300,21 
o ut -0 3 508,939.44 1,459.77 241.256,54 235.057,77 0,00 13.137,93 999.851,45 
no v -0 3 137.792,75 1.266,62 263.742,94 138.940,15 0,00 11.399,53 553.141,99 
d e z -0 3 1.126.560,82 1.308,99 268.255,83 141.991,02 0,00 11.780,94 1.549.897,60 

70.081,74 1.457,75 99.706,36 0.00 0,00 13.119,76 184.365,61 

I 3 E I J 592.386,89 2.607,86 191.299,73 64.876,81 0,00 23.507,06 874.678,35 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

li't lTfl'Il 
242.108,06 2.809,56 379.638,14 31.230,00 0,00 24.367,23 680.152,99 

abr -0 4 610.447,38 3.093,97 447.916,97 81.280,00 0,00 25.706,32 1.168.444,64 
202.824,70 2.406,78 439.175,55 155.270,35 0,00 20.415,83 820.093,21 
678.451,45 2.644,80 290.715,74 150.864,67 0,00 21.720,55 1.144.397,21 

j u l -0 4 453.912,88 2.996,82 361.443,17 49.700,09 0,00 24.051,30 892.104,26 
ag o -0 4 386.041,06 2.451,72 277.730,58 49.717,55 0,00 18.267,06 734.207,97 
s e t -0 4 154.459,24 1.459,54 226.701,65 42.410,00 0,00 12.070,52 437.100,95 

650.508,79 1.843,50 335.164,09 25.646,32 0,00 15.420,25 1.028.582,95 

no v -0 4 466.580,17 1.639,23 398.457,24 156.418,43 0,00 12.538,34 1.035.633,41 

d c 2 -0 4 752.002,99 1.603,16 611.866,72 184.977,32 0,00 13.418,00 1.563.868,19 

•nrsii-j 
255.234,15 2.553,48 47.638,81 3.500,00 0,00 13.376,20 322.302,64 

f e v -05 558.319,07 1.973,58 343.628,88 67.256,70 0,00 16.509,61 987.687,84 

m ar -0 5 701.302,65 2.283,90 321.800,84 39.169,96 0,00 17.888,96 1.082.446,31 
abr -0 5 306.687,84 2.050,63 420.291,15 49.616,70 0,00 15.659,92 794.306,24 

m ai -0 5 575.373,98 0,00 436.726,10 21.818,06 0,00 16.687,47 1.050.605,61 

j un -0 5 624.681,06 1.811,79 412.796,74 3.640,00 0,00 16.306,14 1.059.235,73 

J ul -0 5 477.479,43 2.045,01 570.154,33 12.513,98 0,00 18.405,15 1.080.597,90 
ag o -0 5 634.075,24 0,00 468.922,91 13.200,49 0,00 17.831,64 1.134.030,28 

se t -OS 577.411,09 0,00 449.923,42 49.415,36 0,00 0,00 1.076.749,87 

o ut -0 5 542.197,05 27.670,71 390.174,61 49.502,18 0,00 11.148,08 1.020.692,63 

no v -0 5 599.725,76 1.616,40 388.481,99 283.040,28 0,00 12.583,94 1.285.448,37 

de x -0 5 1.343.971,94 1.619,13 594.122,23 6.410,00 0,00 14.572,17 1.960.695,47 

I G I E L U I 223.813,97 1.957,24 415.573,56 917,00 0,00 17.615,18 659.876,95 

570.548,75 2.753,83 317.272,02 848,80 0,00 24.784,49 916.207,89 

m ar -0 6 328.732,93 2.172,38 460.274,77 65.073,66 0,00 19.551,46 875.805,20 

abr -0 6 585.561,71 1.868,42 494.046,49 52.257,26 0,00 16.815,76 1.150.549,64 

m ai -0 6 709.773,35 1.765,82 505.258,96 42.629,66 0,00 15.886,00 1.275.313,79 

1.081.516,09 1.987,30 265.077,12 11.340,00 0,00 17.885,69 1.377.806,20 

370.574,48 2.181,03 686.664,70 87.355,37 0,00 19.629,21 ^ 1.166.404,79 

791.781,12 2.122,52 539.778,18 28.109,00 0,00 19.102,75 1.380.893,57 

se t -0 6 790.173,58 1.908,41 376.529,87 9.300,00 0,00 17.175,76 1.195.087,62 

o ut -0 6 794.039,57 1.924,24 572.447,87 31.947,39 0,00 17.318,18 1.417.677,25 

no v -0 6 774.884,61 1.787,84 587.472,33 43.197,26 0,00 16.090,54 1.423.432,58 

de z -0 6 1.207.256,21 1.620,13 489.695,47 105.400,25 0,00 14.581,42 1.818.553,48 

742.520,23 0,00 296.222,83 0,00 0,00 17.958,72 1.056.701,78 

691.329,23 0,00 399.989,08 0,00 0,00 24.265,95 1.115.584,26 

717.775,41 0,00 619.626,54 46.615,86 0,00 18.735,71 1.402.753,52 

1 abr -0 7 855.952,55 0,00 319.044,29 39.640,00 0,00 20.135,58 1.234.772,42 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
r r z r i 1.111.992,54 0,00 576.225,84 12.109,63 0,00 16.702,91 1.717.030,92 

J un -0 7 721.195,20 0,00 477.045,11 41.580,00 0,00 20.744,51 1.260.564,82 

j u l -0 7 1.041.800,76 0,00 523.643,55 3.581,00 0,00 21.410,90 1.590.436,21 

ago -07 752.220,72 0,00 535.325,27 63.587,16 0,00 21.872,76 1.373.005,91 

s e t -0 7 709.043,02 0,00 342.220,19 12.955,00 0,00 17.010,14 1.081.228,35 

o ut -0 7 903.284,36 0,00 145.579,28 53.118,31 0,00 17.948,50 1.119.930,45 

no v -0 7 1.327.715,39 0,00 269.996,46 43.319,05 0,00 1.821,27 1.642.852,17 

d c z -0 7 1.098.102,10 0,00 607.025,88 77.331,00 0,00 0,00 1.782.458,98 

565.957,69 0,00 335.106,02 115.802,66 0,00 631,00 1.017.497,37 

509.279,41 0,00 518.124,77 185.966,37 0,00 34.372,53 1.247.743,08 

600.262,69 0,00 564,303.89 83.268,40 0,00 0,00 1.247.834,98 

730.901,57 0,00 459.323,53 89.862,40 0,00 32.791,65 1,312,879.15 

632.643,87 0,00 516.943,38 14.698,71 0,00 25.828,47 1.190.114,43 

674.901,43 0,00 625,331.31 156.686,76 0,00 29.938,50 1.486.858,00 

655.355,90 0,00 650.610,99 40.368,31 0,00 31.500,24 1.377.835,44 

655.368,44 0,00 590.405,85 32.070,38 0,00 27.158,04 1.305.002,71 

735.528,68 0,00 502.583,04 29.495,84 0,00 35.783,26 1.303.390,82 

[ o ut -0 8 674.002,35 0L00 476.309,41 10.079,00 0,00 38.343,70 1.198.734,46 

898.787,84 0,00 469.372,65 35.946,34 0,00 43.987,78 1.448.094,61 

r r r i ' V ' i 828.465,97 0,00 1.005.818,35 305.733,17 0,00 11.533,35 2.151.550,84 
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ANEXO 2 - RECEITAS 2003 a 2008 

R E C E I T A 

C O R R E N T E 

Receita 

Tributaria 

Receita 

Patrimonial 

Receita de 

Servigos 

Transferias 

Correntes 

Outras Receias 

Correntes 

Receita de 

Capital 

Alienacao 

de Bens 

Transferencias 

de Capital 

Outras receitas 

de Capital 

Receita 

Redutora zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
j a n -0 3 912.310,53 15.013,64 23.953,26 815,76 870.656,41 1.871,46 0,00 0,00 0,00 0,00 94.029,54 

f e v -0 3 950.063,72 9.758,43 23.340,62 1.259,74 915.420,32 284,61 0,00 0,00 0,00 0,00 93.904,78 

m a r -0 3 910.140,21 28.245,55 27.402,70 932,30 853.189,38 370,28 0,00 0,00 0,00 0,00 83.563,25 

a br -0 3 775.717,57 8.106,22 29.957,92 382,00 736.928,93 342,50 0,00 0,00 0,00 0,00 73.451,36 

m a i -0 3 1.113.934,27 8.999,37 30.432,27 308,00 1.074.117,63 77,00 o,oo 0,00 0,00 0,00 113.260,55 

j u n -0 3 789.386,11 10.013,69 29.763,76 406,94 748.940,16 261,56 o,oo 0,00 0,00 0,00 76.269,67 

J ul -0 3 803.807,98 13.247,36 32.823,61 454,00 756.321,06 961,95 o,oo 0,00 0,00 0,00 69.585,82 

ag o -0 3 950.711,63 9.433,90 41.784,59 456,35 892.553,45 6.433,34 0,00 0,00 0,00 0,00 86.528,15 

ae t -0 3 790.149,05 9.234,64 26.200,45 735,34 753.598,40 380,22 0,00 0,00 0,00 0,00 76.597,93 

o ut -0 3 875.160,08 10.621,87 24.200,28 875,00 829.621,73 9.841,20 0,00 0,00 0,00 0,00 76.937,31 

n o v -0 3 856.514,06 9.500,03 18.696,04 891,00 826.208,32 1.218,67 0,00 0,00 0,00 0,00 86.469,77 

d e z -0 3 909.287,95 24.419,90 16.788,18 1.024,00 865.712,71 1.343,16 0,00 0,00 0,0(1 0,00 89.843,78 

l a n -0 4 1,003,976.71 15.448,06 12.999,83 933,31 972.593,23 2.002,28 0,00 0,00 0,00 0,00 94.251,47 

f e v -0 4 920,172.20 16.195,23 9.600,14 1.117,00 892,587.08 672,75 0,00 0,00 0,00 0,00 87,805.55 

m a r -0 4 1.036.359,52 15.744,38 11.720,89 750,00 1,005,411.86 2.732,39 0,00 0,00 0,00 0,00 98.872,32 

abr -0 4 1.021.217,54 20.636,30 10.665,23 571,32 971.504,13 17.840,56 0,00 0,00 0,00 0,00 91.643,06 

m al -0 4 1.092.126,12 21.452,77 17.115,57 387,00 1.028.720,51 24.450,27 0,00 0,00 0,00 0,00 103.813,15 

j un -0 4 842.258,91 12.316,69 9.612,70 750,00 803.158,04 16.421,48 0,00 0,00 0,00 0,00 64,854.14 

j ut -0 4 885.797,76 15.094,45 15.950,01 687,67 847.475,79 6.589,84 0,00 0,00 0,00 0,00 74.625,65 

ao o -0 4 979.585,97 15.294,70 8.603,37 575,00 953.397,24 1.715,66 0,00 0,00 0,00 0,00 94.055,90 

• e t -0 4 933.676,46 13.405,14 8.343,42 0,00 911.586,91 340,99 0,00 0,00 0,00 0,00 83.262,07 

o ut -0 4 992.469,36 40.678,04 9.251,49 599,68 931.552,72 10.387,43 0,00 0,00 0,00 0,00 87.314,47 

n o v -0 4 1.021.022,48 23.105,45 11.564,20 1.135,00 983.820,63 1.397,20 0,00 0,00 0,00 0,00 90.223,58 

d e z -0 4 1.191.592,07 36.061,43 9.877,84 0,00 1.111.125,43 34,527.37 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 106.755,25 

j a n -0 5 1.258.533,36 17.326,38 6.980,46 0,00 1.233.864,19 362,33 0,00 0,00 0,00 0,00 116.172,43 

few-OS 1.069.485,62 21,678.74 10.082,43 0,00 1.033.665,63 4.058,82 0,00 0,00 0,00 0,00 101.172,29 

m a r -0 5 1.129.337,22 22.522,15 11.353,55 550,00 1.056.777,97 38.133,55 0,00 0.00 0,00 0,00 100.178,14 

abr -0 5 1.146.356,83 27.790,16 13.217,48 556,82 1.103.999,55 792,82 0,00 0,00 0,00 0,00 105.428,03 

1.311.250,02 36.822,33 12.204,25 0,00 1.258.931.90 3.291.54 o,oo 0.00 0,00 0,00 119.412,32 

1.253.991,16 35.842,52 11.508,95 497,25 1.202.798,90 3.343,54 o,oo 0,00 0,00 0,00 115.220,64 

j u l -0 5 1.066.898,25 24,643.23 4.084,09 0,00 1.036.574,46 1.596,47 0,00 0,00 0,00 0,00 97.447,79 

af l o -05 1.215.103,30 11.448,63 3.435,03 0,00 1.198.101,24 2.118,40 0,00 0,00 0,00 0,00 101.643,93 

se t -OS 1.099.602,71 42.315,49 0,00 0,00 1.053.517,22 3.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.168,06 

o ut -0 5 1.137.461,20 8.743,57 12.269,91 260,00 1.081.773,05 34.414,67 o.oo 0,00 0,00 0,00 96.321,74 

n o v -0 5 1,306,564.26 17.564,93 5.261,35 4.650,12 1.270.396,07 8.691,79 0,00 0,00 0,00 0,00 121.115,16 

d e z -0 5 1.671.763,82 13.886,04 0,41 0,00 1.607.388,49 50.488,88 0,00 0,00 0,00 0,00 153.735,89 

i a n -0 6 1.714.439,85 41.380,04 6.157,85 0,00 1.663.297,26 3.604,70 0,00 0,00 0,00 0,00 131.354,57 

f e v -0 6 1.232.597,61 42.826,25 5.425,26 57.902,66 1.106.054,49 20.388,95 0,00 0,00 0,00 0,00 108.368,53 

m a r -0 6 1.265.954,66 42.224,58 6.206,56 0,00 1.173.568,34 43.955,18 0,00 0,00 0,00 0,00 107.913,10 

abr -0 6 1.231.144,64 36.589,67 6,300.95 0,00 1.181.299,59 6.954,43 0,00 0,00 0,00 0,00 113.975,29 

m ar -0 6 1.488.338,30 46.220JI3 4.625,82 0,00 1.428.873,99 8.617,66 0,00 0,00 0,00 0,00 130.012,39 

j un -0 6 1.403.361,68 23.438,25 6.852,06 0,00 1.346.714,27 26.357,10 0,00 0,00 0,00 0,00 122.023,25 

J ul -0 6 1.372.430,63 71.121,86 3.160,94 0,00 1.245.986,84 52.160,99 29.000,00 0,00 29.000,00 0,00 112.183,11 

ag o -0 6 1.365.249,53 67,326.88 3.849,30 0,00 1.287.381,81 6.691,54 1,60 0,00 1,60 0,00 117.521,39 

s e t -0 6 1.392.705,29 61.593,47 8.832,18 0,00 1.319.453,50 2.826,14 17,352.53 0,00 17.352,53 0,00 107.250,61 

o ut -0 6 1.347.236,91 65.700,14 3.630,95 0,00 1.256.654,90 21.250,92 0,00 0,00 0,00 0,00 102.648,60 

n o v -0 6 1.418.561,76 63.098,68 12.756,32 0,00 1.342.613,75 93,01 0,00 0,00 0,00 0,00 118.443,42 

d e z -0 6 1.711.240,48 90.558,42 3.314,94 0,00 1 t . U j / 8 9 , 3 . ' 577,75 78.000,00 0,00 78.000,00 0,00 140.437,87 

j a n -0 7 1.756.458,72 67.700,96 1.980,32 0,00 1.684.759,21 2.018,23 240,43 0,00 240,43 0,00 126.202,47 

f e v -0 7 1.476.009,79 50.523,67 4.167,04 0,00 1.418.669,27 2.649,81 0,00 0,00 0,00 0,00 127.975,11 

m a r -0 7 1.507.330,39 42.592,13 4.709,71 0,00 1.459.526,05 502,50 305,72 0,00 305,72 0,00 124.196,54 

abr -0 7 1,536,284.54 51.832,40 2.495,OS 0,00 1.465.864,15 16.092,91 286.315,00 0,00 286.165,00 150,00 223.308,81 

m a i -0 7 1.779.203,23 80.421,76 3.741,53 0,00 1.692.244,82 2.795,12 380,18 0,00 380,18 0,00 156.431,02 

j un -0 7 1.587.638,73 59.190,52 2.622,18 0,00 1.525.537,69 288,34 1.832,77 0,00 1.832,77 0,00 155.805,43 

i u l -0 7 1.539.687,34 41.754,55 2.489,09 0,00 1.492.681,20 2,762.50 0,00 0,00 0,00 0,00 126.950,57 

ag o -0 7 1,537,203.45 64.920,08 2.987,16 0,00 1.469.103,21 193,00 97.942,50 0,00 97.500,00 442,50 131.545,59 

s c t -0 7 1.428.698,63 39.803,88 2.922,83 0,00 1.379.083,97 6.887,95 0,00 0,00 0,00 0,00 132.081,22 

o ut -0 7 1.510.202,66 58.540,12 3.243,62 0,00 1.438.120,89 10.298,03 0,00 0,00 0,00 0,00 82.544,92 

n o v -0 7 1.784.088,67 82.712,79 2.904,94 0,00 1.677.527,47 20.943,47 0,00 0,00 0,00 0,00 148.356,49 

d e x -0 7 2.239.706,79 65.523,85 4.233,91 0,00 2.165.178,53 4.770,50 3.487,37 0,00 3.487,37 0,00 192,847.98 

l a n -0 8 1.931.102,80 73.691,28 8.521,66 0,00 1.842.553,30 6.336,56 449.147,00 59.147,00 390.000,00 0,00 0,00 

f e v -0 8 1.819.834,35 49.248,16 7.960,94 0,00 1.759.198,95 3.426,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

m ar -0 8 1.480.424,30 51.369,06 8.208,37 0,00 1.416.011,22 4.835,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

abr -0 8 1.702.366,28 46.579,22 7.943,28 0,00 1.642.385,69 5.458,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

m ai -0 8 1 .811.701,23 48.269,20 9.424,25 0,00 1.749.076,78 4.931,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 

j un -0 8 1.558.327,60 60.896,23 10.141,84 0,00 1.478.932,34 8.357,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

j u l -0 8 1.592.525,16 75.642,83 13.608,64 0,00 1.500.669,52 2.604,17 148.307,81 148.307,81 0,00 0.00 0,00 

ag o -0 3 1.753.467,65 54.182,54 15.944,73 0,00 1.664.130,28 19.210,10 496,94 496,94 0,00 0,00 0,00 

s e t -0 8 1.597.275,73 46.686,34 12.180,40 0,00 1.535.628,01 2.780,98 150.724,74 150.724,74 0,00 0,00 0,00 

o ut -0 8 1,569,511.11 54.413,97 19.117,24 0,00 1.483.757,10 12.222,80 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 

n o v -0 8 2.146.271,05 263.302,90 10.425,49 0,00 1.866.390,65 6.152,01 431.500,00 431.500,00 0,00 0,00 0,00 

d e z -0 8 2,375,074.66 89.167,93 10.017,04 0,00 2 275.889,69 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 


