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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A presente pesquisa teve como objetivo investigar como e realizado o controle de custos 

nos servicos executados na secretaria de saude no municipio de Sousa no tocante a 

realizacao da despesa publica, no intuito de transparecer as contas e o dominio no campo 

do orcamento publico. Para tanto procedeu-se a pesquisa por meio de urn formulario com 

uma entrevista direcionada ao gestor publico que tinha por foco no planejamento dos 

servicos pela entidade publica. A metodologia aplicada quanto aos objetivos caracteriza-se 

como descritiva ao identificar custos na secretaria de saude, quanto aos procedimentos 

caracteriza-se como documental ao analisar o orcamento 2008 e, quanto a abordagem do 

problema sendo qualitativa por descrever os gastos dispendidos na area da saude. 

Constatou-se uma grande quantidade de recursos financeiros utilizados para saude, dentro 

dos limites legais, que foram principalmente utilizados para os recursos humanos em 

despesas de pessoal, nao houve realizacoes de subvencoes sociais conforme a pesquisa, 

como tambem se identificou recursos fisicos que mais se consumiam, ocorrendo sem 

sistema de custos ou nem mesmo algum metodo de gerenciamento especifico, contudo a 

prestacao de contas se disponibilizou de forma transparente. Assim faz-se necessario que 

se implante urn gerenciamento de custos para as despesas de saude na secretaria 

municipal de Sousa, possibilitando assim o controle real para a tomada de decisoes 

proporcionando uma melhor qualidade no fornecimento dos servicos. 

Palavras-chave: Orcamento, Despesas publicas e custos. 



ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

This research aimed to investigate how the control is performed the costs for services 

performed in the office of health in the municipality of Sousa on the performance of public 

expenditure in order to clear the accounts and in the field of public budget. For both 

proceeded to search through a form with an interview directed to the manager who had the 

public focus in the planning of services by the public sector. The methodology as applied to 

the goals it is characterized as descriptive to identify the secretary of health costs, as the 

procedures can be regarded as documentary to examine the budget in 2008 and, on the 

qualitative approach to the problem is by describing the expenses spent on health. It was a 

lot of financial resources used for health, within the legal limits, which were mainly used for 

human resources in staff costs, no accomplishments of social grants, as well as physical 

resources are identified that are best consumed, occurring system without the cost or even a 

specific method of management, however the provision of accounts is provided in a 

transparent manner. Thus it is necessary to implant a management cost to the cost of health 

in the municipal office of Sousa, thus enabling the real control for decision making by 

providing better quality in the provision of services. 

Keywords: Budget, public expenditure and costs. 
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1 INTRODUCAO 

1.1 Delimitacao do tema e Problematica 

Devido ao progressivo avango tecnologico, as formas de organizagoes de dados evoluiram 

de modo dinamico e veloz sendo refletidos em varios setores, logo a economia nao poderia 

ser excluida, os efeitos da globalizagao sao rapidamente notados entao o Brasil tomando 

parte nesse mercado competitivo e desenvolvido que e o setor privado, inicia-se nesta meta 

englobando tambem o setor publico. Este setor para se adaptar foi preciso regularizar as 

polfticas administrativas em que se criaram Leis como a de Lei de Responsabilidade Fiscal 

que surge com urn novo modelo de politica economica relativa as despesas do Estado. 

Corroborando neste sentido que a Lei de Responsabilidade Fiscal mostra novos horizontes 

de governo para o Brasil, Nascimento e Debus (2001) ilustrar que essa Lei Complementar 

oferece uma diregao para a gestao publica brasileira no sentido de fiscalizar os atos dos 

governantes, que se mostraram muitas vezes em seu poder corruptos, deixando uma ma 

impressao para a sociedade das instituigoes que simbolizam a democracia e o estado de 

direito, pois as verbas publicas como exemplo no nosso passado, ja tiveram seus propositus 

desviados para fins de interesse pessoal causando endividamento alem dos limites 

toleraveis com despesas nao condizentes com as atividades finalisticas do Estado. 

Em contribuicao Alonso (1999, p. 38) afirma em outra opiniao que a evolugao na gestao das 

financas publicas no Brasil foi a criacao de orgaos como, a Secretaria do Tesouro Nacional, 

o Ministerio da Fazenda e o desenvolvimento e a implantagao do Sistema Integrado de 

Administragao Financeira. Com este ultimo Brasil passou a ter o controle informatizado de 

gastos governamentais, pois os dados eram disponibilizados com maior facilidade e acesso 

com o objetivo controlar a execugao da despesa, em sua conjuntura, componentes, 

entidades, partes ou elementos , mas com uma ressalva em que nao foi arquitetado para 

apurar custos reais dos servigos publicos, nao informando o consumo de produtos e nem os 

gastos nos processos de trabalho. 

Outrora Baleeiro (1998, p. 91) ja alertava sobre os dispendios do setor publico mesmo antes 

mesmo da criagao da Lei de Responsabilidade Fiscal, pois afirmava que os gastos publicos 

de acordo com a economia de urn determinado grupo poderiam ir alem do disponivel, 

mesmo uma sociedade com uma economia pobre e recursos escassos, podem cometer 

esbanjamentos com os recursos de natureza coletiva, por motivos diversos que vao de 

encontro a capacidade financeira do pais como tambem, vao de encontro com o real destino 

pela qual os recursos se dispuseram. 
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A enfase desse trabalho reflete sobre a utilizagao do gasto publico, tendo como referenda o 

orcamento na secretaria de saude do municipio de Sousa na Parafba. Nao obstante ha uma 

problematica a ser indagada: como e realizado o controle de custos nos servicos 

executados na secretaria de saude do municipio de Sousa no tocante a realizaeao da 

despesa publica? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2 Justificativa da Pesquisa 

O assunto sobre gastos no ambito publico, tern sido discutido com projetos por varios 

governos em todo mundo e tern sido interesse de autores no meio academico. Contudo 

questionamentos sobre os propositos da contabilidade na especialidade publica tambem 

nao poderiam ser excluidos, ja que para Horngren, Foster e Datar (1997zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Silva e 

Drumond 2004) o sistema contabil deve fornecer informacoes para cinco objetivos tais 

como: 

1. Formulacao das estrategias gerais e dos pianos de longo prazo 

2. Decisoes de alocagao de recursos 

3. Planejamento e controle de custos das operacoes e atividades 

4. Mensuracao de desempenho e avaliacao de pessoas 

5. Adequagao com a regulamentagao externa e exigencias legais 

Iniciando nesse sentido Silva (2004, p. 15) desperta que a Contabilidade Publica e para 

alem da categoria de mera escrituragao das despesas publicas. 

(...) a Contabilidade Governamental nao pode ficar adstrita ao objetivo de 
prestagao de contas, pois deve estudar formas que permitam controle 
efetivo da gestao do governo e, ainda, pesquisar alternativas que auxiliem o 
processo decisorio, buscando sempre a transparencia dos demonstrativos 
contabeis e financeiros para que todos os cidadaos possam compreender a 
agao dos govemantes, agugando a analise critica e permitindo-lhes discernir 
quanto a forma de sua atuacao ao, mormente no que diz respeito a 
subtragao de parte do patrimonio do povo por meio dos tributos. 

Nesse sentido, palpa-se em buscar metodos, estruturas e veracidade do conhecimento que 

contribuam para a evolugao e especializagao da ciencia contabil junto as universidades, 

Pois estas tern como fungao, difundir o conhecimento cientifico, se adequando ao longo da 

historia as mudangas do desenvolvimento, economico, social e tecnologico. Nesta 

transformagao reciproca entre o homem e construgao cientifica, deve adquirir parcerias em 

todos os niveis e areas do conhecimento, cabendo a comunidade academica a pesquisa e a 

extensao no ambiente o qual faz parte. 
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Ao mesmo tempo, nao apenas para a area academica, mas, de uma visao geral, a 

realizagao dessa pesquisa contribui e enriquece o conhecimento social com substancial 

importancia para a melhor compreensao e interacao da comunidade para com os servicos 

de natureza publica, para que se tenha uma sociedade mais dinamica e com opiniao critica 

voltada pra melhores mudancas em prol do bem geral. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo Geral 

Verificar como e realizado o controle de custos nos servicos executados na secretaria de 

saude do municipio de Sousa no tocante a realizagao da despesa publica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3.2 Objetivos Especificos 

• Verificar a prestagao de contas da Secretaria de Saude do Municipio de Sousa 

quanto a transparencia. 

• Averiguar o comportamento da aplicagao de recursos financeiros 

• Identificar se existe urn sistema de custos 

• Examinar a aplicagao da Realizagao de Subvengoes Sociais. 

• Investigar a execugao das atividades Planejadas 
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2 Metodologia da Pesquisa 

2.1 Quanto dos Objetivos 

A Tipologia utilizada no delineamento do estudo, quanto aos objetivos e: descritiva, de 

acordo com Silva (2006) porque tern como objetivo principal a descricao de caracteristicas 

determinadas, em que se estabelecem relacoes entre as variaveis, possuindo tecnicas 

padronizadas e observacio sistematica. 

As caracteristicas determinadas do trabalho no cumprimento dos objetivos embasam-se no 

orgamento publico de 2008, como e urn instrumento de gestao legal e padronizado, As 

perguntas foram organizadas seguindo a ordem exposta neste documento facilitando a 

investigacao dos gastos podendo-se fazer relacoes com o que se foi orcado como o que se 

foi consumido. 

2.2 Quanto aos Procedimentos 

A pesquisa e documental, que por Beuren (2006) pode-se aprovar no momento em que 

organiza informacoes antes dispersas, conferindo-lhe uma nova importancia como fonte de 

consulta. 

A pesquisa tambem e Bibliografica que na definicao de Beuren (2006) constitui parte da 

pesquisa descritiva, e com sua natureza teorica e parte obrigatoria que pela qual tomamos 

conhecimento a producao cientifica existente. 

Optou-se pelo objeto de pesquisa a Secretaria Municipal da Saude de Sousa - PB e pelo 

acesso as informacoes do pesquisador, por estar incluido no quadro efetivo de funcionario 

logo sendo parte integrante do elemento do orcamento em despesas de pessoal, Nessa 

direcao restringiu-se a penas as despesas da area da saude e seus custos envolvidos. 

Para atingir os objetivos especificos .antes se realizou de pesquisa documental, na qual se 

analisou a estrutura do orcamento de 2008, as despesas relacionadas a area de saude. 

Posteriormente junto ao gestor da entidade publica analisada, fez-se com auxilio de urn 

formulario, uma entrevista, cujo conteudo buscou-se investigar com o conhecimento do 

respondente, as despesas na area da saude. 

O formulario se constituiu de 15 questoes tanto objetivas quanto subjetiva, relativas ao 

orcamento que esclarece informacoes a respeitos dos custos, fornecendo ao entrevistado a 

oportunidade de justificar as respostas quanto as perguntas subjetivas quanto como tambem 

objetivas. 
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Ao analisar os resultados do questionamento indutivamente aos objetivos especfficos, se 

dispos de uma nova forma e visualizacao e clareza de informacao prestada conferindo uma 

nova fonte de informacoes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3 Quanto a Abordagem do Problema 

Este trabalho tern urn cunho qualitativo conforme a mencio de Richardson (1999, p. 80 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

apud Beuren 2006, p. 91) por descrever a complexidade de urn determinado problema, 

analisando a interacao de certas varaveis, compreendendo e classificando processos 

dinamicos vividos..." 

Quanto a abordagem do problema nao poderia ser traduzida apenas usando metodos 

quantitativos para esclareceras questoes investigadas, procurou-se descrever a realidade 

especffica sobre os gastos obtendo descrigoes e explieagoes mais detalhadas, por esse 

motivo optou-se uma entrevista in loco buscando a fonte direta dos dados e o pesquisador 

como de fundamental importancia para coleta das informacoes constituindo uma forma 

dinamica entre os objetivos relativo ao controle dos gastos e a subjetividade que foram 

pontos primordiais da pesquisa. 
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3 REFERENCIAL TEORICO 

3.1 Despesa Publica 

A contabilidade surgiu tempos atras como medida de administrar o patrimonio, 

principalmente mais requisitada pela necessidade de informacoes mais precisas ao 

surgimento do capitalismo, em que o consumo se tomou bastante elevado, logo surgiram as 

consequencias desse consumismo: as despesas que tanto se mostraram no ambito privado 

como no ambito publico. Baleeiro (1998, p 87) mostra em urn momento historico a 

preocupacao com despesas principalmente a publica. 

A partir do momento em que se instituiram os Estados modernos sobre as 
rufnas do mundo feudal e as financas foram perdendo o seu carater secreto, 
a atencao dos pensadores e dos homens publicos se deteve no fato de 
crescerem ininterruptamente as despesas publicas. 

Esse mesmo autor, Baleeiro (1998, p.73) conceitua a conceitua despesas publicas na 

seguinte definigao: 

(...) designa o conjunto dos dispendios do Estado, ou de outra pessoa de 
Direito publico, para o funcionamento dos servicos publicos. Fazendo assim 
parte do orcamento, em que se encontram classificadas todas as 
autorizagoes para gastos com as varias atribuicoes e funeoes 
governamentais. Formando em outras palavras, o complexo da distribuicao 
e emprego das receitas para custeio dos diferentes setores da 
administraeao. 

Os servigos publicos funcionam atraves desses gastos em dinheiro, de forma que se 

encontram regido por lei, realizados pela administragao publica, regulados pelo Direito 

administrativo. 

Numa outra definigao de carater ao setor privado, sendo este com proposito diferente dos 

propositus publicos Maher (2001, p. 64) assim define o conceito de despesa. 

Uma despesa representa urn custo langado contra a receita de urn 
determinado periodo contabil; assim, as despesas sao deduzidas das 
receitas do periodo em questao. Urn custo representa um sacrificio de 
recursos, independente de ser contabilizado como um ativo ou como uma 
despesa. 

Ao confrontar esses referidos autores denota-se na a teoria contabil de (ludicibus 2004) que 

afirma que despesa representa a utilizagao ou consumo de bens e servigos no processo de 

produzir receitas, nao expressa diretamente o conceito dos autores estudiosos da 

contabilidade publica. Percebe-se assim, que se tern uma pequena diferenga entre despesa 

privada e a despesa publica, ja que esta tern por finalidade a produgao de bens e servigos 

para a sociedade e o conceito de despesa privada relativo a produgao de receitas. 
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3.2 Custos no Servigo Publico 

Quanto a questoes que envolvem esse assunto sobre despesas e custos Alonso (1999 p.39-

40). Enfatiza, ainda, o seguinte: 

O esgotamento do modelo de gestao (tradicional ou burocratico) da 
administracao publica, no Brasil e no exterior, e um diagnostico bem 
estabelecido na literatura especializada e na experiencia intemacional de 
reforma do Estado. Enquanto o modelo tradicional enfatiza os controles 
formais e o estrito cumprimento da lei, os modelos de gestao que vem 
sendo propostos e desenvolvidos em programas de reforma da 
administracao publica enfatizam a melhoria no desempenho ou 
simplesmente resultados. 

O mencionado autor aborda que se os modelos de gestao nao dispuserem de sistemas de 

informacao que avaliem o desempenho presente e apontem as tendencias do desempenho 

futuro presente e apontem as tendencias do desempenho futuro, entao dificilmente a 

reforma sera bem sucedida. Para avaliar adequadamente o desempenho do servigo publico, 

e crucial que os sistemas de informagao do governo disponham de uma informacao 

gerencial mais refinada que a despesa: os custos. 

A Secretaria da Fazenda do Tesouro Nacional dispoe em Manual de Despesa Nacional 

sobre sistema de custos na administracao publica conforme artigo 99 da Lei n° 4.320/1964, 

pois esta dispoe de forma restrita, aos servicos publicos industrials em relagao aos custos, 

os seguintes termos: 

Art. 99. Os servicos publicos industrials, ainda que nao organizados como 
empresa publica ou autarquica, manterao contabilidade especial para 
determinacao dos custos, ingressos e resultados, sem prejuizo da 
escrituragao patrimonial e financeira comum. 

Partindo deste principio conforme o mesmo Manual citado anteriormente descreve que o 

Decreto-Lei n° 200/1967, estendeu para toda a administracao publica a necessidade de 

apuragao de custos de forma a evidenciar os resultados de gestao no seguinte artigo: 

Art. 79. A contabilidade devera apurar os custos dos servigos de forma a 

evidenciar os resultados da gestao. 

Ja a Lei de Responsabilidade Fiscal paragrafo 3° do artigo 50 da LRF estabeleceu que a 

Administragao Publica mantera sistema de custos que permita a avaliagao e o 

acompanhamento da gestao orgamentaria, financeira e patrimonial. 

Para a apuragao de custos um dos possiveis criterios colocados pela Secretaria da Fazenda 

do Tesouro Nacional no Manual de Despesa Nacional, pode ser a utilizagao dos parametros 

da classificagao orgamentaria: 
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1 - Classificagao Institucional - Apuragao de Custos por Departamento (Orgao) 

2 - Classificacao Funcional - Apuragao de Custos por Fungao ou Subfungao 

3 - Classificagao Programatica - Apuragao de Custos por Programa 

Esse criterio se espelha no artigo 74 da Constituigao Federal de 88 com exclusividade ao 

inciso II. 

Art. 74. Os Poderes Legislative Executivo e Judiciario manterao, de forma 
integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: 

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no piano plurianual, a 
execugao dos programas de governo e dos orgamentos da Uniao; 

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto a eficacia e 
eficiencia, da gestao orgamentaria, financeira e patrimonial nos orgaos e 
entidades da administragao federal, bem como da aplicagao de recursos 
publicos por entidades de direito privado; 

III - exercer o controle das operagoes de credito, avais e garantias, bem 
como dos direitos e haveres da Uniao; 

IV - apoiar o controle externo no exercicio de sua missao institucional. 

Em seu comentario Alonso (1999, p, 47) nos fornece informagoes importantes para a 

classificagao citada, logo que as medidas de desempenho, entre elas os custos, so fazem 

sentido se vinculadas a sistemas de avaliagao de desempenho institucional. Se tratando de 

medir o que e relevante para a avaliagao do desempenho corrente e para a identificagao de 

tendencias (ou descontinuidades), com relagao ao desempenho futuro. 

Para viabilizar a implantagao de sistema de custos, o ente deve ainda, efetuar os registros 

contabeis observando os Principios Fundamentals de Contabilidade, de modo que a 

despesa seja registrada com enfoque patrimonial, possibilitando identificar o momento exato 

em que afetam o resultado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3 Classificacao Das Despesas 

Nesta busca pela classificagao Baleeira (1998. p, 10) declara que de carater cientifico as 

classificagoes das despesas publicas tornaram-se imperiosas na tarefa de descrever, 

analisar e explicar no que se diz respeito a pesquisa financeira, ensinando a distinguir, por 

certos caracteres fundamentals, as diferentes especies de instituigoes e fatos do mesmo 

genero, o que fez os financistas ir ao encontro de tentativas de classificagao das despesas, 

receitas e outros fatos financeiros. Mas para o mencionado autor, eram dificeis 



19 

classificagoes que se ajustassem exatamente a realidade ou que fornecessem informagoes 

de incontestavel utilidade pratica. 

Um dos autores de contabilidade publica como Bezerra Filho (2006. p, 81), classifica as 

despesas publicas em criterios apos varias atualizagoes, mas na sequencia assim disposta: 

Institucional, Funcional, Programatica e natureza da despesa. Estas classificagoes tambem 

se encontram em conformidade com os da Lei Federal n° 4.320/64 

Silva (2004 p, 133) propoe outra classificagao que se assemelha a Bezerra Filho (2006, 

p.93) nos seguintes aspectos: 

• Quanto a natureza; Orgamentaria e Extra-orgamentaria 

• Quanto a competencia politico-institucional: Federal, Estadual e Municipal 

• Quanto a afetagao patrimonial; Despesas efetivas e Despesas por mutagoes 

patrimoniais 

• Quanto a regularidade. Ordinarias e Extraordinarias 

A despesa orgamentaria estuda-se de forma mais padronizada e elaborada assim 

conceituada pela Secretaria da Fazenda do Tesouro Nacional no Manual de Despesa 

Nacional pela seguinte definigao que se tern do orgamento: 

O orgamento e instrumento de planejamento de qualquer entidade, publica 
ou privada, e representa o fluxo de ingressos e aplicagao de recursos em 
determinado periodo. 

(...) Despesa/Dispendio orgamentario e fluxo que deriva da utilizagao de 
credito consignado no orgamento da entidade, podendo ou nao diminuir a 
situagao liquida patrimonial 

Acerca da classificagao da despesa quanto a natureza ela desdobra-se em orgamentaria e 

extra-orgamentaria 

Considerando a legalidade da despesa orgamentaria Silva (2004 p, 135) afirma que a 

despesa orgamentaria pode ser estudada de acordo com os seguintes enfoques: juridico, 

administrativo-legal e economico, este ja classificado anteriormente. 

No enfoque juridico para esse autor a divide em; 

• Fixa, as despesas fixas sao as que tern carater permanente. Sao estabelecidas por 

lei e, por conseguinte, so por outra lei podem ser alteradas. Sao exemplos de 
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despesas fixas: despesas com pessoal, custeio dos servicos e outras fixadas em lei. 

Podendo ser ainda estas Legais ou constitucionais. 

• Variavel. As despesas variaveis sao as que somente serao realizadas de acordo com 

as necessidades dos servigos, como, por exemplo: diarias, ajuda de custo, servigos 

extraordinarios, investimentos etc. 

Referindo-se a despesa extra-orgamentaria seguindo a classificagao de Silva (2004 p, 135) 

Kohama (2006 p, 88) pronuncia que 

Despesa extra-orgamentaria e aquela paga a margem da lei orgamentaria e, 
portanto, independe de autorizagao legislativa, pois se constitui em saidas 
do passivo financeira, compensatdrias de entradas no ativo financeira, 
oriundas de receitas extra-orgamentarias, correspondendo a restituigao ou 
entrega de valores recebidos, como caugoes, depositee, consignagoes e 
outros. 

E informando, o mesmo autor, ressalta que os resgates relativos as operagoes de credito 

por antecipagao da receita, ou seja, emprestimos e financiamento cuja liquidagao deve ser 

efetuada em prazo inferior a 12 (doze meses), que tambem sao considerados extra-

orgamentarios, constituindo saidas compensatorias de entradas, no ativo e passivo 

financeira, respectivamente. 

Na classificagao relativa a regularidade Silva (2004. p, 134) menciona que Despesa 

Ordinaria, sao despesas constantes, ou seja, que sao gastas na manutengao dos servigos 

publicos. Sao despesas que se repetem em todos os exercicios, conforme Barros (1999, p. 

335) quando for comum, isto e constante, permanente, habitual, sendo esta previsivel e 

figurando necessariamente, como pega orgamentaria. Exemplo: pessoal, material de 

consumo, servigos de terceiros e encargos etc. Enquanto que Despesa Extraordinaria no 

conceito de Silva (2004 p, 134) desse modo expoe que essa despesa por si, ja caracteriza 

por nao estar presente de imediato no orgamento, por ocorrer ao acaso sendo imprevisivel e 

de urgencia, sendo inimaginavel a realizagao de um gasto. 

Na explanagao de Barros (1999 p, 335) sobre Despesa Extraordinaria mencionando a 

Constituigao Federativa do Brasil no art. 167 § 3°, mostra que para supri-las apresentar-se-a 

"A abertura de credito extraordinario somente sera admitida para atender as despesas 

imprevisiveis urgentes, como as decorrentes de guerra, comogao interna ou calamidade 

publica...". Quanto a tal classificagao Baleeiro (1998) discorre que muitos atribuiram 

fundamental importancia a essa classificagao e dela procuravam fundamentar a regra para 

julgamento dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA deficit orgamentario. E que essas despesas sao normais e periodicas. 
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Retomando pequenas as diferencas da classificagao por Silva (2004) Considerando a 

afetagao patrimonial, Pires (2002, p. 139) divide as despesas correntes em Efetivas e 

Despesas por mutagoes patrimoniais. 

De acordo com esse autor, sao consideradas como despesas efetivas as despesas que 

afetam o patrimonio no momento de sua liquidagao, diminuindo seu valor em termos 

quantitativos, sem, contudo gerar incorporagao de bens e direitos ou resgate de obrigagoes. 

Sendo representadas basicamente pelas: despesas correntes (exceto as despesas de 

aquisigao de materials) e pelas transferencias de capital. 

Enquanto que as Despesas por mutagoes (ou nao-efetivas) sao despesas representativas 

de troca de recursos financeiros por elementos patrimoniais tais como: aquisigao de bens, 

concessao de emprestimos, amortizagao da divida, etc. Essas mutagoes em nada diminuem 

o patrimonio liquido, constituindo simples saidas ou alteragoes compensatorias. 

Quanto a competencia estrutural programatica essa classificagao e estruturada em objetivos 

estrategicos em que ha a agao organizadora do poder publico, Andrade (2007, p.76) e 

Bezerra Filho (2006, p, 85) ressalta que essa classificagao a partir da edigao da Portaria 

SOF n° 42, de 14 de abril de 1999, os programas deixaram de ter o carater de classificador, 

cada nivel de governo passou a ter sua estrutura propria, adequada a solugio de seus 

problemas, a Uniao, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios estabelecerao, em atos 

proprios, e originaria do processo de planejamento desenvolvido durante a formulagao do 

Piano Plurianual. 

A classificagao quanto a competencia funcional a Secretaria da Fazenda do em Manual de 

despesa Nacional Aplicado a Uniao, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municipios a 

partir da elaboragao e execugao da lei orgamentaria de 2009. Portaria Conjunta STN/SOF n° 

3, de 2008. Diz que: A classificagao funcional segrega as dotagoes orgamentarias em 

fungoes e subfungoes, buscando responder basicamente a indagagao "em que" area de 

ag io governamental a despesa sera realizada. Servindo como agregador dos gastos 

publicos por area de agao governamental nas tres esferas de Governo. Trata-se de 

classificagao de aplicagao comum e obrigatoria, no ambito da Uniao, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municipios, o que permite a consolidagao nacional dos gastos do setor 

publico. 

Na classificagao institucional do ponto de vista de Piscitelli, Timbo e Rosa (2002. p, 97) 

correspondem aos orgaos Setoriais e suas respectivas Unidades Orgamentarias, cada um 

com autonomia financeira propria. Sendo dividido em orgaos, e cada orgao, subdividido em 

unidades orgamentarias. 
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Para isto evidencia-se que a classificacao institucional esta estruturada em dois niveis 

hierarquicos: orgao orcamentario e unidade orgamentaria. E se Observa ainda que a 

unidade orgamentaria nao corresponde necessariamente a uma estrutura administrativa, e o 

caso de "Encargos Financeiros da Uniao", "Operagoes Oficiais de Credito", 

"Refinanciamento da Divida Publica Federal" - todos sob supervisao exclusivamente do 

Ministerio da Fazenda -, "Transferencias a Estados, Distrito Federal e municipios" e 

"Reserva de Contingencia". 

Quadro n°. 1 - Exemplo Geral da Classificagao das Despesas Orgamentada em Aspectos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

INTITUCIONAL Orgao /Unid. Org. Ministerio da Saude 

FUNCIONAL 

Fungao Saude 
FUNCIONAL 

Subfungao Assistencia Hospitalar Ambulatorial 

Programa Implantagao e Ampliagao de Unidades de Saude do SUS 

PROGRAMATICA 
Projeto/Atividade/ 

Operagao Especial 

Implantagao e Ampliagao de Unidades de Saude do SUS 

no Estado de Pernambuco 

Regionalizagao Implantagao e Ampliagao de Unidades de Saude do SUS 

no Estado de PE, Municipio de Recife 

Categoria Despesa de Capital 

Economica 

NATUREZA DA 
Grupo Investimentos 

DESPESA Modalidade Estados 

Elem. De Despesa Obras e instalagoes 

Fonte de Recursos Recursos do Tesouro 

Fonte: Bezerra Filho (2006, p.93) 

3.4. Estagios da despesa 

Como importantes fungoes da Administragao Publica, Andrade (2007 p, 91) assim 

caracteriza os estagios, propondo que devem ser adotados com o objetivo nao apenas de 

assegurar a qualidade das operagoes em termos de eficiencia e eficacia, como tambem 

para resguardar a Administragao de possiveis erros, fraudes ou desvios, de modo a garantir 

transparencia confiabilidade dos atos dos dirigentes. 
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Para melhor compreensao do processo Orgamentario, Do Misterio da Fazenda pelo Manual 

de Despesa Nacional concede classificar a despesa orgamentaria em tres etapas: 

• planejamento; 

• execugao; e 

• controle e avaliagao. 

Essa classificagao esta previsto na Lei n° 4.320/1964, sendo estes os estagios da despesa: 

empenho, liquidagao e pagamento. Mas Dentro desse processo ha autores que a dividem 

em mais fases, como Angelico (2006 p, 66) que a divide em seis estagios que sao: Fixagao, 

Licitagao, Empenho, Liquidagao, Suprimento e Pagamento. 

Nesse empenho Angelico (2006 p, 65) releva tal divisao ao analisar o percurso da despesa 

publica em conformidade com as disposigoes legais e regulamentares que a disciplinam por 

processo, admitindo esses de consideravel importancia: o suprimento que antecede o 

estagio pagamento; a programagao da despesa e a licitagao que antecedem, nessa ordem o 

empenho. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.4.1 Empenho 

Nesta fase Pires (2002 p, 147) dispoe da mesma definigao da Lei n° 4.320/64, Art. 58. de 

Empenho da Despesa como ato emanado de autoridade competente, que cria para o 

Estado obrigagao de pagamento pendente ou nao de implemento de condigao. 

Para empenhar uma despesa, Angelico (2006, p. 67) explica que, emite-se uma Nota de 

Empenho que registra o comprometimento de despesa, seu reforgo ou anulagao, indicando 

o nome do credor, a especificagao e o valor da despesa, bem como a dedugao desse valor 

do saldo da dotagao propria. Esta nota divide-se em seis estagios: Autorizagao; Emissao; 

Assinatura; Controle interno e Contabilizagao. 

Segundo a Secretaria da Fazenda do Tesouro Nacional no Manual de Despesa Nacional os 

empenhos podem ser classificados em: 

I. Ordinario: e o tipo de empenho utilizado para as despesas de valor fixo e 
previamente determinado, cujo pagamento deva ocorrer de uma so vez; 

II. Estimativo: e o tipo de empenho utilizado para as despesas cujo 
montante nao se pode determinar previamente, tais como servigos de 
fornecimento de agua e energia eletrica, aquisigao de combustiveis e 
lubrificantes e outros; e 
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III. Global: e o tipo de empenho utilizado para despesas contratuais ou 
outras de valor determinado, sujeitas a parcelamento, como, por exemplo, 
os compromissos decorrentes de alugueis. 

A classificagao dos empenhos citados seque uma ordem de despesa, ou seja, para cada 

tipo de despesa, consegue-se alocar em uma dessas tres classificagoes, facilitando a 

visualizagao da obrigagao de pagamento pendente na qual se faz de utilizagao para o 

Estado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.4.2 Liquidagao 

O art. 63 da Lei n° 4.320/64 conceitua da seguinte forma: 

Art. 63. A liquidagao da despesa consiste na verificagao do direito adquirido 
pelo credor tendo por base os titulos e documentos comprobatorios do 
respectivo credito. 

Em concordancia com o mesmo artigo citado Angelico (2006. p, 67) descreve nas mesmas 

palavras que a liquidagao tera por base o contrato, o ajuste ou acordo, a nota de empenho e 

os comprovantes de entrega do material ou da prestagao do servigo e acrescenta dividindo-

a em: 

• Recebimento da mercadoria ou dos servigos; 

• Inspegao e liberagao; 

• Laudo de medigao; 

• Atestado de prestagao de servigo; 

• Requisigao de pagamento; 

• Controle interno; 

• Autorizagao de pagamento; 

• Cheque. 

Nesse estagio faz-se compreender as condigoes a serem seguidas para um melhor 

entendimento antes que ocorra o pagamento, por isso deve-se reconhecer a origem e o 

objeto do que se deve pagar, expressar em quantias exatas tambem a quern se deve pagar 

para se finalizar as obrigagoes, dessa maneira se procede que nenhuma despesa pode ser 

paga sem estar devidamente liquidada. 
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3.4.3 Pagamento 

O pagamento e o ultimo estagio da despesa pela Lei n° 4320/64 e em concordancia de 

autores como Kohama (2006, p. 125) discorre que e o ato onde o poder publico faz a entrega 

do numerario correspondente, recebendo a devida quitagao. Angelico (2006 p, 67) o divide 

em fases: 

• Liquidagao da obrigagao; 

• Quitagao do credor; 

• Contabilizagao. 

Tais etapas conciuem de maneira elucidada o estagio final da despesa publica em que a 

liquidagao seja paga por ordem de autoridade competente, em que so podera ser registrada 

tal ordem em documentos de uso pela contabilidade. 

Para o pagamento da despesa Andrade (2007, p. 98) articula que sao necessarios os 

seguintes requisitos e /ou procedimentos: 

• Pessoa fisica: 

a) assinatura em recibo ou proprio empenho; 

b) desconto de Imposto de Renda Retido na Fonte; 

c) documentagao ou procuragao; 

d) 20% para INSS sobre pagamento de terceiros e outros; 

e) deve-se lembrar ainda do percentual de Grau de Risco, que varia de 1 % a 3% e a 

contribuigao a outras entidades, de acordo com a respectiva tabela do INSS. 

• Pessoa Juridica: 

a) nota fiscal de venda ou prestagao d servigos; 

b) quitagao com identificagao de carimbo de REBI(EMOS) contendo o nome, logotipo ou 

sigla da empresa; 

c) Imposto de Renda Retido da Fonte para valores acima de 10 reais (ver tabela propria); 

d) desconto de ISS para firmas da localidade de acordo com o codigo Tributario Municipal; 
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e) notas fiscais ou cupom a cada abastecimento de combustivel. Ver Regulamento do ICMS; 

f) subvengoes: exigir lei, recibo e prestacao de contas; 

g) anexar boletos bancarios autenticados e em caso de depositos, anexa-lo como 

comprovante de pagamento. 

Todos os procedimentos citados pelo referido autor sao para efetuar o pagamento da 

despesa para facilitar o entendimento, podendo-se preferir para esta realizagao 

procedimentos sofisticados que facilitem ainda mais essa tarefa. 

Quadro 2 Fases da Despesa Orgamentaria 

FASES DA DESPESA ORCAMENTARIA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

EMPENHO Comprometido da dotagao 
orgamentaria 

LIQUIDACAO Verificagao do direito adquirido pelo 
credor 

PAGAMENTO Entrega do numero 
ao credor 

Ordinario, 
Estimativa ou 
Global 

Objeto da 
Despesa, 
Publica 

Ordem de 
Pagamento 

Fonte: Adaptado de Bezerra Filho (2006, p. 102) 

3.5 Restos a Pagar ou Residuos Passivos 

De acordo com o Art.36 da Lei n° 4320/64 sao considerados Restos a Pagar, as despesas 

empenhadas, mas nao pagas ate o dia 31 de dezembro, distinguindo as processadas das 

nao processadas. Ou seja, ate o ultimo dia do exercicio financeira sao apropriadas como 

residuos passivos (denominagao que pode tambem assim assumir), sendo distinguidas as 

despesas processadas das nao processadas. Os restos a pagar processados, sao 

provenientes de despesas que ja ultrapassaram a fase de autorizagao de pagamento, do 

estagio de liquidagao da despesa. 

Enquanto que despesa nao processada para Kohama (2006 p, 130) e aquela cujo empenho 

foi legalmente emitido, mas depende, ainda, da fase de liquidagao, isto e o objeto foi 

adquirido, mas nao foi entregue, dependendo de algum fator para regular sua liquidagao, 

pelo ponto de vista Orgamentario de sua escrituragao, nao estaria devidamente processada. 



27 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.6 Divida Publica ou Divida Passiva 

O conjunto de compromissos assumido pelo Estado com terceiros na otica de Angelico 

(2006. p, 71) significa Divida publica, que compreendem os emprestimos internos e 

externos, a curto e alongo prazos, bem como os valores arrecadados a titulo de receita 

extra-orgamentaria. 

Contudo Pires (2002.p, 155) discorre como divida passiva, toda e qualquer obrigagao da 

unidade sendo, estes compromissos contraidos pela unidade para atender ao desequilibrio 

orgamentario ou aos financiamentos de bens, obras ou servigos publicos. Sendo que estao 

incluidas na divida publica todas as obrigagoes da repartigao publica que serao exigidas a 

curto e a longo prazo. 

Esse mesmo autor faz referenda a Lei 4.320/64 que classifica a Divida passiva em duas: 

Divida Flutuante que compreende: 

• os restos a pagar(excluidos os servigos da divida); 

• os servigos da divida a pagar; 

• os depositos; 

• os debitos da tesouraria. 

E conceituando a Divida Fundada segundo Pires (2002. p 156) articula que compreende 

todos os compromissos de exigibilidade superior a 12(doze) meses, contraidos para atender 

ao desequilibrio orgamentario ou aos financiamentos de obras e servigos publicos 

Tendo em vista sua natureza de despesa Andrade (2006. p, 127) esclarece que essa 

expressao Divida Publica e utilizada no passivo Financeiro, quando se excluem dos restos a 

pagar. 

3.7 Despesas de Exercicios Anteriores 

Na conceituagao de Bezerra Filho (2006, p 116) despesas de Exercicios Anteriores sao as 

despesas Resultantes de compromissos assumidos, em exercicios anteriores aquele em 

que for ocorrer o pagamento, para as quais nao existe empenho inscrito em Restos a Pagar 

porque foi cancelado ou nao foi empenhado na epoca devida, sendo sua ocorrencia 

(pagamento), na dotagao de Despesas de Exercicios Anteriores, desde que autorizado pelo 

ordenador de despesas os seguintes casos: 
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• as despesas de exercicios encerrados, para os quais o orgamento respectivo 

consignava creditos proprios, com saldo suficiente para atende-las, mas que nao 

tenham sido processadas, em epoca propria, tendo o credor cumprido sua 

obrigagao; 

• o Restos a Pagar, com prescrigao interrompida, ou seja, que tenham sido 

cancelados e o credor tenha cumprido sua obrigagao; 

• os compromissos, decorrentes de obrigagoes de pagamento, criados em virtude de 

lei e reconhecidos apos o encerramento do exercicio. 

Em outra denominagao Andrade (2007 p, 128) refere-se a Despesas de Exercicios 

Anteriores como uma dotagao orgamentaria que se destina a dar condigoes de empenhar 

as despesas resultantes de compromissos gerados em exercicios financeiros ja encerrados, 

desde que o orgamento do exercicio em que foram originadas possuisse saldo suficiente 

para atende-las, e estas, nao tenham sido processadas em epoca propria. E Na 

contabilidade privada ela pode ser entendida como "Ajustes de exercicios Anteriores". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.8 A Lei de Responsabilidade Fiscal 

Na conceituagao da LRF pelo Tesouro Nacional a pronuncia da seguinte forma: 

A Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, intitulada Lei de 
Responsabilidade Fiscal - LRF, estabelece normas de finangas publicas 
voltadas para a responsabilidade na gestao fiscal, mediante agoes em que 
se previnam riscos e corrijam desvios capazes de afetar o equilfbrio das 
contas publicas, destacando-se o planejamento, o controle, a transparencia 
e a responsabilizagao como premissas basicas. 

Em particular, a LRF vem atender a prescrigao do artigo 163 da CF de 1988, cuja redagao e 

a seguinte: 

Lei complementar dispora sobre: 

I - finangas publicas; 

II - divida publica externa e interna, incluida a das autarquias, fundagoes e 
demais entidades controladas pelo poder publico; 

III - concessao de garantias pelas entidades publicas; 

IV - emissao e resgate de titulos da divida publica; 

V - fiscalizagao das instituigoes financeiras; 

VI - operagoes de cambio realizadas por orgaos e entidades da Uniao, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municipios; 
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VII - compatibilizagao das fungoes das instituicoes oficiais de credito da 
Uniao, resguardadas as caracteristicas e condicoes operacionais plenas 
das voltadas ao desenvolvimento regional. 

Um dos pilares da L.R.F colocado por Sobrinho e Araujo (2001) e a transparencia que tern 

por objetivo permitir a sociedade conhecer e compreender as contas publicas. Logo, nao 

basta a simples divulgagao de dados. Essa transparencia buscada pela lei nao deve ser 

confundida com mera divulgagao de informacoes. E preciso que essas informagoes sejam 

compreendidas pela sociedade e, portanto, devem ser dadas em linguagem clara, objetiva, 

sem maiores dificuldades. Para esses autores essa transparencia buscada pela lei tern por 

objetivo permitir um controle social mais efetivo, partindo do pressuposto de que, 

conhecendo a situagao das contas publicas, o cidadao tera muito mais condigoes de cobrar, 

exigir, fiscalizar 

Para esse fim diversos mecanismos estao sendo instituidos pela LRF conforme Nascimento 

e Debus (2001), dentre eles: 

• a participagao popular na discussao e elaboragao dos pianos e orgamentos ja 

referidos 

• (artigo 48, paragrafo unico); a disponibilidade das contas dos administradores, 

durante todo o exercicio, para consulta 

• e apreciagao pelos cidadaos e instituigoes da sociedade; a emissao de relatorios 

periodicos de gestao fiscal e de execugao orgamentaria, 

• igualmente de acesso publico e ampla divulgagao. 

Quanto a relagao da LRF com a despesa publica FERRAZ (2001 apud Manhani, 2004 , p. 

199) em seu artigo relata que a LRF classifica a despesa publica em duas categorias as 

despesas obrigatorias de carater continuado e as despesas derivadas de contratos e demais 

atos administrativos ou cuja repercussao nao se estenda a tres exercicios consecutivos. 

Ou seja assim disposta no artigo da Lei de responsabilidade Fiscal: no Art. 17. Considera-

se obrigatoria de carater continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisoria 

ou ato administrative normativo que fixem para o ente a obrigagao legal de sua execugao 

por um periodo superior a dois exercicios. 

Tratamento importante foi dado pela LRF as despesas com pessoal conforme Nascimento 

Debus (2001), De acordo com a LRF, entende-se como despesas de pessoal: 
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• Somatorio dos gastos do ente da Federagao com os ativos; 

• Despesas com inativos e pensionistas; 

• Mandatos eletivos, cargos, fungoes ou empregos, civis, militares e de membros de 

Poder, com quaisquer especies remuneratorias; 

• Vencimentos e vantagens, fixas e variaveis; 

• Subsidios, proventos de aposentadoria; 

• reformas e pensoes; 

• Adicionais de qualquer natureza; 

• Gratificagoes, horas extras e vantagens pessoais; 

• Encargos sociais e 

• Contribuigoes recolhidas pelo Ente as entidades de previdencia. 

Existe uma grande dificuldade em relagao mensuragao das despesas de pessoal por nao 

estarem claras perante lei ou brechas que disponibilizam ouras formas de contabilizagao, 

mesmo com o maior detalhamento como assim exposto 

A LRF ainda determina dois limites distintos para os gastos com pessoal no setor publico : 

1. 50% da RCL para a Uniao; 

2. e 60% da RCL para Estados e Municipios. 

Esses limites correspondem as despesas de pessoal que se classificam nas despesas 

correntes, uma vez, os gastos ultrapassado o estipulado, ha a rejeigao de contas publicas 

para o proximo exercicio e como consequencia diminuindo o fundo de participagao do 

municipio, que e composto de 22,5% da arrecadagao do Imposto de Renda e do Imposto 

sobre Produtos Industrializados disponibilizados como transferencia pela constituigao aos 

municipios. Dessa forma se ao gastar alem do previsto, tem-se como penalidade menos 

recursos financeiros para a gestao. 
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4. ANALISE DOS DADOS 

Esta pesquisa traz como forma de responder com a analise dos resultados o objetivo 

principal proposto neste estudo, verificar como e realizado o controle de custos nos servigos 

executados no municipio de Sousa no tocante a realizagao da despesa publica, procurando 

esclarecer os gastos na secretaria de saude e com isso verificar se ha algum controle alem 

do orgamento, nesta intengao foi elaborada uma entrevista com gestor da Secretaria em 15 

(quinze) questoes no sentido em que estao fixadas as despesas no orgamento para a 

entidade publica. 

Primeiramente se fez uma introdugao para verificar o conhecimento do gestor e oferecer 

uma previa das questoes posteriores com a seguinte pergunta: se existe alguma relagao 

entre a missao da gestao com saude e transparencia no controle dos gastos, que como 

resposta obteve-se que saude gera qualidade de vida e que o controle feito de maneira 

transparente gera credibilidade a gestao municipal. 

A respeito da resposta pode-se perceber que o controle dos gastos, gera tambem qualidade 

de servigos porque a qualidade esta ligada a diminuigao de erros e estes interligados a 

diminuigao de dispendios desnecessarios, gerando um maior aproveitamento dos recursos 

disponiveis para a populagao. 

Com relagao a segunda pergunta sobre despesa de pessoal que e um ponto importante ja 

que esta constitui uma das modalidades mais significativas da despesa, considerando como 

o gestor considera o orgamento em relagao a despesa de pessoal obtendo-se como 

resposta, satisfatorio para os fins propostos , observa-se que o orgamento do municipio de 

Sousa no ano de 2008 teve uma previsao de despesa de 50 %. Que atendeu aos limites da 

LRF que estabelece um limite de 60%, justificado como mostra a Tabela 1 

Tabela 1 
Limites da Lei de Responsabilidade Fiscal ao municipio 

Especificagao 2008 

Receita Corrente Liquida 46.318.618 

Despesas de Pessoal e Encargos 23.161.273 

LIMITE 60% 

Relagao Percentual 50% 

Fonte adaptada do orgamento 2008 
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E como consequencia das despesas de pessoal, existe as obrigagoes patronais que estao 

determinadas no orgamento veja a tabela 2. Quanto a esta indagagao sobre os gastos de 

obrigacoes patronais que sao R$ 231.900 mil reais, o gestor coloca que os principals gastos 

sao em relagao as questoes previdenciarias destinadas aos servidores da saude. Fazendo 

uma comparagao das obrigagoes patronais, estas equivalem a 0,5% das despesas como 

mostra a tabela 2 - Demonstrative da despesa por unidade Orgamentaria - Secretaria de 

Saude. Tendo como parametros a Tabela 4 as despesas correntes correspondendo a 100% 

de R$ 3.136.300, as obrigagoes patronais correspondem a 6,73% de toda despesa corrente 

nessa area. 

Em outras palavras 6,73% das despesas correntes na secretaria de saude sao utilizadas 

nas obrigagoes patronais com o quadro de funcionarios. 

Tabela 2 
Demonstrative da despesa por unidade Orgamentaria- Secretaria de Saude 

Especificagao Elemento Modalidade Grupo de Categoria % 
de de Natureza eeonomica 
despesa aplicagao da 

despesa 

DESPESAS CORRENTES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - 3.136.300 6,73 

PESSOAL E ENCARGOS 
SOCIAIS 

- 1.778.000 3,82 

CONTRATAQAO POR TEMPO 
DETERMINADO 

404.600 - 0,87 

OBRIGACOES PATRONAIS 231.900 - 0,50 

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS 13.000 - 0,03 

DESPESAS DE EXERCICIO 
ANTERIORES 

230.700 - 0,50 

MATERIAL DE CONSUMO 393.300 - 0.84 

OUTROS SERVIQOS COM 
TERCEIROS- PESSOA FfSICA 

129.300 - 0,28 

OUTROS SERVICOS COM 
TERCEIRO PESSOA - JURJDICA 

234.700 - 0,05 

Fonte: orgamento de Sousa 2008 

Sobre a quarta indagagao em outras despesas variaveis de pessoal o gestor responde: sao 

em relagao as gratificagoes adicionais ao salario, principalmente aos cargos comissionados, 

tendo conforme a tabela um percentual muito pequeno em relagao aos ja citados pelas 

perguntas anteriores, veja que se tern 0,03% das despesas como se tern na tabela 2. 
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Faz-se a fim de comparar as Despesas de Pessoal e Encargos Sociais no Geral que sao de 

R$ 23.161.273 e o da Saude especificamente R$ 1.778.000 para obter uma relagao de 

gastos. Vide tabela 3: 

Tabela 3: 
Despesas de Pessoal e Encargos 

Especificagao 2008 Porcentagem 

Despesas de Pessoal e Encargos Geral 23.161.273 100% 

Despesas de Pessoal e Encargos na Sec. Saude 1.778.000 7,6% 

Despesas de Pessoal e Encargos em outras Sec. 21383273 92,4% 

Fonte: adaptado do orgamento de Sousa 2008 

Percebe-se que 7,6% de despesas de Pessoal e Encargos Sociais sao da secretaria de 

Saude 

Quanto as despesas dos exercicios anteriores, tem-se despesas de materiais de consumo, 

vencimentos e terceiros, estes foram os citados pelo gestor, correspondendo a 0,50 % visto 

na tabela 2 das despesas por unidade orgamentaria, sendo um percentual equiparado das 

obrigagoes patronais, sendo estes gastos relativamente altos. 

Ja da Contratagao por tempo determinado e a disponibilidade dos recursos Como resposta 

obtive-se que a contratagao se da por interesse publico por capacidade e analise curricular 

nao ha uma disponibilidade de recurso em ligagao.. Esse elemento de despesa corresponde 

no demonstrative das despesas por unidade em 0,87% outro elemento que tambem se 

dispoe relativamente alto em gastos, tendo-se como referenda em 100% despesas 

correntes da saude sendo equiparado pelo quadro em 12,9%. 

Na maioria dos municipios nao funcionam com o quadro de efetivos por falta de concursos, 

entao, a intengao era saber como seria a selegao, ou algo que qualificasse as pessoas para 

determinadas fungoes e se teria uma quantia financeira especifica reservada para tal. 

Juntamente na setima pergunta para os recursos que mais se consomem sao: os 

medicamentos, material medico hospitalar e papeis, estes recursos dispoem 0,84% das 

despesas no demonstrative das despesas da saude Tabela 2 e correspondem do total das 

despesas correntes em 12,5% de consumo na tabela 4. 

Em outras palavras na tabela 2 dos R$ 393.300 sao dispendidos por consumos de materiais 

e como discriminado pelo gestor sao materiais essencias para o funcionamento nesta area 

por isso se consome, em quantidade e rapidez. 



34 

Nessa tabela a seguir configura-se as despesas dos exercicios anteriores em relagao 

exclusiva as despesas corrente de saude como 100% 

Tabela 4 
Demonstrative das despesas correntes por elemento de despesa- Secretaria de Saude 

Especificacao Elemento 
de 
despesa 

Modalidade 
de 
aplicagao 

Grupo de 
Natureza 
da 
despesa 

Categoria 
economica 

% 

DESPESAS CORRENTES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - - 3.136.300 100% 

PESSOAL E ENCARGOS 
SOCIAIS 

- 1.778.000 56,6% 

CONTRATAQAO POR TEMPO 
DETERMINADO 

404.600 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - 12,9% 

OBRIGACOES PATRONAIS 231.900 - - 7,39% 

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS 13.000 - - - 0,41% 

DESPESAS DE EXERCICIO 
ANTERIORES 

230.700 - - - 7,35% 

MATERIAL DE CONSUMO 393.300 - - - 12,5% 

OUTROS SERVIQOS COM 
TERCEIROS- PESSOA FISICA 

129.300 - - - 4,12% 

OUTROS SERVIQOS COM 
TERCEIRO PESSOA - JURfDICA 

234.700 - - - 7,48% 

Fonte: adaptado do orgamento de Sousa 2008 

Foi indagado ao gestor sobre o conhecimento de algum sistema de custos que esteja em 

funcionamento em outros municipios principalmente no setor saude como tambem se existia 

algum sistema de custos na secretaria de saude de Sousa; a resposta foi que conhecia, 

porem nao em municipios da regiao e que em Sousa ainda nao havia sistema de custos 

implantados, o que demonstra que a regiao ainda e carente nesta area. 

Posteriormente, com relagoes as subvengoes sociais, o gestor afirmou que nao existem 

subvengoes significativas na area de saude, o que demonstra com relagao a politica de 

subvengoes sociais uma falta de politica de parcerias na execugao da deseentralizagao nos 

servigos de saude. 

Como pressuposto nos objetivos especificos de identificar o que esta exposto no orgamento 

de 2008 sobre subvengoes sociais foi cumprido uma vez que nao existem subvengoes 

sociais, portanto nao ha como identificar a aplicagoes sociais no campo da saude. 
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Na tarefa de cumprir objetivos especificos foi indagada qual a forma de controle feito das 

despesas de custeio, que obteve-se a seguinte resposta: A forma de controle das despesas 

de custeio, se da pela contadoria, que faz a atividade de controle interno, principalmente 

atraves das notas de empenho, uma vez que sao contabilizados expressamente os gastos 

publicos. 

Nota-se que existe um controle de custos feito no municipio de Sousa no tocante a 

realizagao com gastos com saude uma vez que se utiliza atividade de controle interno e se 

utiliza as notas de empenho, uma vez que a lei ordena tal procedimento, mas quanto ao 

sistema de custos confirma-se que nao existe tal sistema, nao permitindo gerenciamento 

dos custos. 

Quanto a indagagao dos gastos com servigos com terceiros respondeu-se que os gastos 

mais significativos sao feitos com medicos especialistas, na questao de atendimento do tipo 

media e alta complexidade, como tambem servigos de exames laboratoriais e radiologicos. 

Nesses elementos de despesa se despendem muitos recursos financeiros igualmente se 

encontra na tabela 2 como contratagao por tempo determinado, obrigagoes patronais, 

despesas de exercicio anteriores e material de consumo. 

Com relagao a transparencia dos dados, da Secretaria de Saude em relagao ao publico, o 

gestor baseado no art.64 de que trata a Lei prever assistencia tecnica e cooperagao 

financeira da Uniao aos Municipios, em vista das dificuldades a Transparencia. 

Porem mesmo previsto em Lei sobre dificuldades nos orgaos publicos para se obter 

informagoes seja pela clareza ,seja transparencia proposta pela Lei de Responsabilidade 

Fiscal sejam por termos tecnicos ou por algum outro motivo, e importante frisar que a 

linguagem dos termos poderia ser utilizado de maneira mais simplificada, para o caso de 

nao se transformarem em informagoes desnecessarias, perdendo sua validade 

disponibilizado a sociedade. 

Portanto mais um objetivo especifico, e realizado na verificagao da transparencia da 

Prestagao de Contas confirmando a transparencia das contas publicas. 

Subsequente sobre os meios de divulgagao utilizados para a divulgagao para a prestagao de 

contas a Internet foi considerado o meio mais propicio. Partindo do pressuposto qualquer 

cidadao ou instituigao da sociedade pode consultar e ter acesso a essas contas que, por 

razao legal, deverao estar disponibilizadas durante todo o exercicio. 
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Quanto a importancia de definigao em processos eficientes e eficazes Fez-se esse 

questionamento, tido como resposta o planejamento a principal ferramenta para processos 

eficiente e eficazes. 

Falar em planejamento vale ressaltar que a publicidade traz um maior conhecimento e 

integracao da sociedade, retoma-se ao paragrafo unico do artigo do Art. 48 da Lei como 

referenda para justificar que assegura a participagao popular e a realizagao de audiencias 

publicas durante os processos de elaboragao e discussao dos pianos, Leis e Diretrizes 

Orgamentarias e Orgamento. 

O intuito da pergunta e para se conhecer se a participagao da sociedade ocorre de maneira 

intensiva para que se tenha uma gestao publica ativa, observando controle dos gastos pela 

sociedade, mas nesta oportunidade nao se registrou mengao 

Na ultima pergunta a respeito das atividades sobre os fatores mais importantes para a 

secretaria conseguir realizar suas atividades foi mencionado os recursos humanos fazem 

parte direta da administragao estes capacitados, sao os mais importantes para a secretaria 

de saude para realizar suas atividades . 

O que comprova que a maior parte das despesas sao em relagao a esta categoria 

corresponde na saude 56,6% das despesas correntes. 
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5 CONSIDERACOES FINAIS 

O presente estudo analisou se existe gerenciamento no controle dos gastos publicos com 

relagao a saude, a partir da interpretagao das informagoes recolhidas no orgamento de 2008 

e com entrevista em conjunto realizada ao Secretario de Saude e o contador do municipio 

atraves de formulario. Contendo perguntas objetivas e subjetivas Foi intengao tambem 

identificar a situagao do controle dos gastos na saude no municipio de Sousa, adequando 

essa realidade ao modelo do Orgamento visando a melhor obtengao de resultados. 

Aos resultados investigados pela pesquisa ateve-se identificar indutivamente a 

transparencia dentro da conformidade da Lei que a prestagao de Contas na secretaria de 

saude era transparente e Claras. Na qual a missao ia de encontro a essa transparencia em 

relagao ao publico, sendo claros, utilizando os meios de divulgagao para a prestagao de 

contas a Internet 

Quanto a um dos objetivos especificos sobre comportamento dos recursos financeiros que 

se destinaram substancialmente aos elementos de despesa como: as obrigagoes patronais 

na secretaria de saude, despesas dos exercicios anteriores, o elemento de despesa 

contratagao por tempo determinado, material de consumo, outras despesas com terceiros. 

e as despesas em especial em mobilidade de aplicagao sendo encargos sociais em que se 

mostrou recursos financeiros dentro dos padroes. 

Sobre sistema de custos verificou-se que nao havia no municipio nem nos municipio 

vizinhos a penas a forma de controle das despesas de custeio que e o comum em todos os 

municipios disposta pela lei. 

Foi evidenciado pela pesquisa qualitativa que o servigo publico na Secretaria de Saude do 

municipio de Sousa, na execugao do orgamento de 2008 nao dispoe de informagoes 

gerencias alem do que preceitua a lei, com relagao as despesas publicas. 

Um dos aspectos a serem refletidos, e que a Secretaria de Saude poderia fazer uso do 

orgamento, implementado com um sistema de custeio, para desempenhar uma gestao 

financeira mais adequada, auxiliando no processo de prestagao contas, permitir assim maior 

transparencia, credibilidade na gestao publica. 

Falar em sistemas de custos no servigo publico sao conceitos muito especificos para esta 

realidade e especialmente ao utilizar a teoria cientifica de custos aos moldes academicos. 

A pesquisa em questao vai alem do que mostra o orgamento podendo contribuir para um 

processo de mudanga no comportamento como se ver as contas publicas, base do processo 
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para analise do problema e a entrevista que com questionamentos basicos de interesse no 

que se dispendem, fizeram conhecer a natureza dos gastos. 
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APENDICES 
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APENDICE A - FORMULARIO DE PESQUISA 

GASTOS NA SAUDE: UM ESTUDO NO CONTROLE DE CUSTOS NO MUNICIPIO 

DE SOUSA 

1 Existe alguma relagao entre a missao da gestao com saude e a transparencia no controle 

dos gastos? 

2 Como o senhor observa o orgamento com relagao a despesa de pessoal na Secretaria de 

Saude? 

( ) insuficiente 

( ) Satisfatorio 

( ) No limite 

3 Como sao os gastos das obrigagoes patronais? 

4 Quais as outras despesas variaveis de pessoal? 

5 Quais foram as despesas dos exercicios anteriores? 

6 Como se da a Contratagao por tempo determinado e a disponibilidade dos recursos? 

7 Quais os recursos que se consomem e os que se consomem mais? 

8 Se existe um sistema de custos na secretaria de saude de Sousa e se O senhor conhece 

algum sistema de custos que esteja em funcionamento em outros municipios principalmente 

no setor saude? 

9 Com relagao a revisao das subvengoes sociais quais as areas atendidas?Existe? 

10 Qual a forma de controle feito das despesas de custeio? 

11 Quais servigos sao feitos com terceiros (Pessoas Fisicas e Juridicas) 

12 Qual grau de Transparencia dos dados da Secretaria de Saude tern em relagao ao 

publico. 

( ) bom 

( ) suficiente 
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( ) claros 

( ) muito claros 

13 Quais os meios de divulgacao utilizados? (INFORMACOES QUANTO A PRESTACAO 

DE CONTAS) 

( ) Internet 

( ) Jornais 

( ) Outros. (Especificar) 

14 O que e mais importante na definigao de processos eficientes e eficazes na Secretaria de 

Saude ? 

( ) economia de recursos 

( ) atendimento a um maior numero de beneficiados 

( ) planejamento 

( ) acompanhamento das atividades durante a execugao dos projetos 

15 Em sua opiniao, quais fatores sao mais importantes para a Secretaria de Saude 

conseguir realizar atividades? 

( ) Transparencia (prestagao de contas) 

( ) Etica 

( ) Recursos humanos capacitados 

( ) Projetos bem delineados 

( ) Planejamento estrategico 
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