
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE  

CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS 
CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

  
 
 
 
 
 
 

JUMARA ADRIANA MOREIRA PESSOA LEITE 
 
 
 
 
NOVOS PARADIGMAS NO SISTEMA DE MENSURAÇÃO DOS BENS 

PÚBLICOS DE USO COMUM: UM ESTUDO NO MUNICÍPIO DE 
CAJAZEIRAS-PB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOUSA - PB 
2011 



JUMARA ADRIANA MOREIRA PESSOA LEITE 
 

 

 

 
NOVOS PARADIGMAS NO SISTEMA DE MENSURAÇÃO DOS BENS 

PÚBLICOS DE USO COMUM: UM ESTUDO NO MUNICÍPIO DE 
CAJAZEIRAS-PB 

 
 
 
 
 
Monografia apresentada ao Curso de 
Ciências Contábeis do CCJS da 
Universidade Federal de Campina 
Grande, como requisito parcial para 
obtenção do título de Bacharela em 
Ciências Contábeis. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Orientador: Professor Me. Hipónio Fontes Guilherme. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOUSA - PB 
2011 



JUMARA ADRIANA MOREIRA P E S S O A LEITE 

NOVOS PARADIGMAS NO SISTEMA DE MENSURACAO DOS BENS PUBLICOS 

DE USO COWIUM: UM ESTUDO NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Esta monografia foi apresentada em 29 de Novembro de 2011, para a obtencao do 

grau de Bacharel em Ciencias Contabeis, e aprovada em sua forma final pela Banca 

Examinadora designada pela Coordenacao do Curso de Ciencias Contabeis do 

Centra de Ciencias Juridicas e Sociais da Universidade Federal de Campina 

Grande-PB. 

BANCA EXAMINADORA 

Prof. Esp. Hiponio Fortes Guilhermes - Orientador 

Prof3. - Lucimeiry Batista da Silva 

Prof. - Harlan de Azevedo Herculano 

SOUSA - PB, Novembro de 2011. 



A meus filhos, Joao Pedro e Luca, como incentivo 
a aquisicao de conhecimento. Dedico. 



AGRADECIMENTOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Cristo que firmou meus passos nesse arduo caminho, iluminando-me, dedico a minha 
gratidao. 

Sou grata ao meu esposo (Giovani) e aos meus filhos (Joao Pedro e Luca) que me 
acompanharam durante todo esse periodo academico. 

Agradavel foi ter recebido o auxilio dos meus pais (Joao e Lusimar), dos meus irmaos 
(Junior, Jussara, Jonatas e Joyce), da amiga Silvana, que desprenderam inestimavel 
cooperaeao. 

A Titio Geraldo (contabilista) que se dispos, incondicionalmente, na orientacao de ordem 
pratica. 

Aos colegas de turma pela convivencia, pelas amizades firmadas, durante esse periodo de 
formacao academica. 

Por fim, vinculo os meus agradecimentos aos professores pela inapreciavel colaboracao aos 
conhecimentos que adquiri, particularmente, ao Professor Hiponio que contribuiu 
diretamente para a realizacao desse trabalho monografico. 



Qualquer homem, mesmo perfeito, entre 
homens, nao sera nada, se Ihe faltar 

a sabedoria que vem de Deus. 
(Sabedoria 9, 6) 



RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A integragao entre os mercados mundiais incitou uma revolugao contabil. Essas mudangas 
atingiram tambem o setor publico, que se viu obrigado a convergir as normas internacionais 
de contabilidade, de modo a obter urn padrao contabil unificado. Face a essas 
transformacoes, esse estudo dedica-se a analisar a sistematica adotada pela Prefeitura 
Municipal de Cajazeiras para mensurar os bens de uso comum. Para a consecucao desta 
pesquisa, foram utilizados instrumentos bibliograficos, documentais e uma entrevista 
semiestruturada direcionada ao contador da ja mencionada entidade publica. As respostas 
do entrevistado foram analisadas a luz da Lei n° 4.320/64 comparando-as as Normas 
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Publico (NBCASP). Com isso, pode-se 
verificar que as praticas contabeis determinadas pelas NBCASP sao de adogao facultativa 
na prefeitura analisada, pelo menos ate o ano de 2012. Destarte, inferiu-se que as tecnicas 
(procedimentos) contabeis adotadas hoje pela entidade pesquisada condizem com as 
determinacSes ordenadas pela Lei Ordinaria n° 4.320/64. Todavia, a entidade e favoravel a 
adogao do novo metodo de mensuragao para os bens de dominio publico. Para tanto, a 
prefeitura devera adequar-se a essa nova realidade, onde esforgos deverao ser 
desprendidos de modo a culminar numa gestao publica mais efetiva. 

Palavras-chave: Convergencia. Mensuragao. Bens de Uso Comum. NBCASP. 



ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

The integration among the world markets incited an accounting revolution. These changes 
also reached the public section that has been obligated to converging to the international 
norms of accounting in order to obtain a unified accounting pattern. According to these 
changes, this study intends to analyze the systematic adopted by the Municipal City Hall of 
Cajazeiras-Pb, to measure the goods of common use. A bibliographic and documental 
survey was carried out, besides a semi- structured interview which has been addressed to 
the accountant of the referred public entity. Data were analyzed under the Law n° 4.320/64 
comparing them to the Brazilian norms of accounting applied to the public section 
(NBCASP). The analysis of the collected data allowed us to find that, the accounting 
practices determined by NBCASP are still optional adoption in the City Hall, at least, until 
2012. Finally, it was inferred that, actually, the accounting techniques adopted by the 
researched entity amount to the determinations ordered by the ordinary law n° 4.320/64. 
Though, the entity is favorable to the adoption of the new measurement for the goods of 
public domain. Meanwhile the city hall should be adapted for this new reality where efforts 
should be unfasten in order to get a public administration more effective. 

Keywords: Convergence. Measurement. Goods of Common Use. NBCASP. 
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1 INTRODUCAO 

A Contabilidade Publica esta passando por profundas mudancas. Varias acoes estao sendo 

empreendidas no sentido de sair do enfoque meramente orgamentario e comecar a trilhar os 

caminhos da teoria contabil, Nesse contexto, a portaria do Ministerio de Fazenda n° 

184/2008 tornou-se um marco para a implantagao desse novo modelo de contabilidade 

aplicado ao Setor Publico, 

O carater distintivo dessa portaria traduz a intencao de que a contabilidade publica brasileira 

deve se harmonizar com a de paises que seguem o padrao dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA International Federation of 

Accountants (IFAC), orgao responsavel pela edigao das Normas Internacionais de 

Contabilidade Aplicadas ao Setor Publico (IPSAS). O desafio das Normas Brasileiras de 

Contabilidade Aplicadas ao Setor Publico (NBCASP) e fornecer orientacoes contabeis que 

respeitem os Principios de Contabilidade, ao passo que estas devem convergir as normas 

internacionais. 

No ambito dessas novas diretrizes tambem merece destaque a implantagao de 

procedimentos e praticas contabeis que permitem o reconhecimento e a mensuragao de 

elementos que integram o patrimonio publico. 

Assim, no decorrer dessa pesquisa sera mostrado o atual tratamento contabil dado aos bens 

publicos de uso comum, bem como a importancia dessa evidenciagao nos Balangos 

Publicos. A pessoa juridica analisada neste trabalho foi a Prefeitura do Municipio de 

Cajazeiras-PB. 

1.1 Problematica 

As informagoes de natureza contabil para que sejam dignas de confianga devem ser 

pautadas por uma mensuragao que melhor representem os potenciais valores economicos 

de uma entidade. No setor publico havia ausencia da adogao da mensuragao de bens 

publicos de uso do povo, o que provocava distorgoes dos resultados financeiros. 

Em meio a necessidade de uniformizagao das informagoes, surge a evolugao das tecnicas 

de mensuragao contabil. Essa questao perpassa pela adogao das normas que possam 

fornecer a orientagao contabil respeitando os Principios de Contabilidade. A partir de um 
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estudo pautado a luz da ciencia contabil, buscou-se elucidar essa questao, mostrando que 

ela contribui para o fortalecimento da credibilidade das informagoes que os gestores 

publicos disponibilizaram aos diversos usuarios e, consequentemente, reduzindo a 

assimetria informacional. 

Ha assimetria da informagao em termos gerais, segundo Hendriksen e Van Breda (1999), 

quando uma das partes de uma transacao possui mais informacao do que outra, resultando 

em uma falha de mercado. 

Esse conflito de agenda no ambito publico torna inviavel o processo democratico, 

particularmente no que se refere a supressao das necessidades dos cidadaos, uma vez que 

os recursos informacionais estao limitados. Assim,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a reiacao existente entre governantes e 

governados nao refletira confiabilidade, 

Contemplando esse raciocinio pode-se discorrer entao, que as mudancas ocorridas no setor 

publico buscam reduzir esse desnivelamento de informagoes. 

Assim, considerando a atual necessidade de consolidagao e a integragao das normas 

contabeis publicas nacionais com as normas internacionais, propoe-se o seguinte 

questionamento; De que forma a Prefeitura Municipal de Cajazeiras - PB mensura os 

bens de dominio publico e qua! seu impacto nos demonstratives contabeis? 

1.2Objetivos da pesquisa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2,1 Objetivo Geral 

• Verificar os processos de mensuragao e evidenciagao dos bens publicos de uso 

comum adotados pela Prefeitura Municipal de Cajazeiras-PB. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

12.2 Objetivos Especificos 

• Descrever o atual cenario em que se encontra inserida a contabilidade da Prefeitura 

de Cajazeiras; 
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• Identificar a metodologia de mensuragao de bens de uso comum do Municipio de 

Cajazeiras relacionando-a aos novos paradigmas da contabilidade publica; 

• Evidenciar os reflexos das alteragoes propostas pelo novo modelo de mensuragao 

nos demonstratives contabeis, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3 Justificative 

As crescentes transformagoes observadas no setor economico, ocorridas gragas ao 

processo de globalizagao, possibilitam identificar facilmente a necessidade de que as 

informagoes divulgadas acompanhem essas mudangas. A informagao surgiu como um 

importante aliado nesse processo, uma vez que ela se comporta como um agente 

transformador em ambientes mutaveis que impoe mudangas de paradigmas, nas quais a 

agilidade na tomada de decisao e a competencia devem estar presentes. Essa abordagem 

tambem e valida para as questoes contabeis, sejam elas publicas ou privadas. De modo que 

sejam disponibilizadas informagoes tempestivas, transparentes, compreensiveis e capazes 

de ser comparadas, para que assim a contabilidade exerga o seu papel. 

Nesse cenario, o Brasil busca resposta para uma nova postura, assim se volta cada vez 

mais para o processo de atingimento da convergencia internacional, diligenciando assim 

compatibilizar as normas contabeis, o que impactara diretamente na mudanga tecnica e na 

cultura. A contabilidade muda a sua base das regras para os principios, buscando produzir 

informagoes uteis. 

Examinando esse momento estrategico vivido pelo Brasil, em termos de gestao das contas 

publicas, quanto em um contexto mais estrito, focado na discussao corrente sobre a forma 

de como mensurar os bens comuns justifica a relevancia desse estudo focando a 

importancia dessa informagao prestada pela entidade publica municipal cajazeirense para 

os usuarios dessa indagagao, principalmente a maior interessada, que e a populagao. 

De forma simplista, mensurar e o ato de quantificar. Assim, esse trabalho apresenta-se 

como uma contribuigao ao melhor entendimento dos procedimentos adotados na atribuigao 

de valor aos bens de uso comum que tambem compoem o patrimonio publico, e que ate 

entao nao era visto como tal. Consequentemente, promovera a divulgagao dos impactos da 

gestao publica segundo aspectos da variagao patrimonial, e o seu embate socioeconomico, 

o que podera auxiliar ao gestor na tomada de decisao. 
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Partindo do conceito que o controie social e uma ferramenta valiosa para se avaliar 

programas governamentais, esse estudo busca alavancar agoes nesse campo, 

proporcionando transparencia a gestao, ja que os usuarios observarao de perto os 

investimentos feitos nesses ativos e assim terao informagoes que melhor representam o 

patrimonio publico, refletindo a verdadeira situacao economica. Todo esse processo 

desenvolve controie como maneira de acompanhar e avaliar a eficiencia e.eficacia dessa 

entidade publica. 

Incorpora-se ainda nesse trabalho, esforgos no sentido de prestar informacSes aos atores 

do ciclo da politica publica, sejam eles pesquisadores, gestores ou a sociedade como um 

todo de que e preciso ter o conhecimento, ainda que de maneira generica, sobre como 

mensurar esses ativos, para que essa nova contabilidade publica cumpra o estabelecido, 

auxiliando os agentes publicos a realizar uma gestao mais eficaz agindo em prol da 

sociedade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4 Procedimentos metodologicos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4.1 Natureza da Pesquisa 

1.4.1.1 Quanto aos fins 

Segundo Sousa, Fialho e Otani (2007, p.40) "pesquisa bibliografica e a coleta de informagao 

sobre os fatos/fenomenos a partir de material impresso ou publicado na midia", assim, a 

obtengao dos dados se deu atraves das seguintes fontes secundarias: livros, revistas, 

normas, monografias e artigos cientificos. 

A partir da classificagao de Gonsalves (2003, p.65), o presente estudo, considerando como 

criterio o objetivo a ser alcangado, caracteriza uma pesquisa descritiva, ja que objetiva 

descrever as caracteristicas de um objeto de estudo, atualizando-as. Nesse sentido, busca-

se mencionar as tecnicas de valoragao de bens de dominio publico adotadas pela Prefeitura 

Municipal de Cajazeiras-PB, atraves de uma entrevista semiestruturada feita junto ao 

contador da entidade. 
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1.4,1.2 Quanto aos meios 

A pesquisa e do tipo documental, ja que serao obtidos dados a partir de algumas pecas que 

formam a Prestagao de Conta Anual (PCA) de 2010. Considerando que a pratica da 

mensuragao de bens de uso comum condiz com o entendimento' da Lei n° 4.320/64, nao 

sendo necessario o uso da PCA de outros perfodos. A analise desse documento publico deu 

suporte para o desenvolvimento desse estudo, que com clareza pode ser desenvolvido, a 

fim de que fosse melhor compreendido por parte dos usuarios e interessados pelo assunto 

em pauta. 

Quanto a tipologia da pesquisa em relagao a abordagem da natureza dos dados, trata-se de 

uma pesquisa qualitativa,' ja que se preocupa, conforme afirma Gonsalves (2003, p.68), 

"com a compreensao, com a interpretagao do fenomeno, considerando o que os outros dao 

as suas praticas". Essa preocupacao com a captacao do fenomeno contabil mensuragao de 

bens de uso do povo, tornou-se, entao, uma pesquisa do tipo qualitativa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4,2 Universo da pesquisa 

O universo dessa pesquisa e a Prefeitura Municipal de Cajazeiras, correlacionando-a a 

mensuragao dos bens publicos de uso comum, no qual se buscou exaustivamente explorar 

primeiramente o arcabougo teorico do entrevistado, apreendido a partir da entrevista 

aplicada, a fim de que respaldasse o nivel de conhecimento deste para com o estudo em 

pauta. A posteriori, objetivou-se conhecer a pratica da designagao dos numeros que 

quantificam os bens em analise e sua relagao com os demonstratives contabeis. Nesse 

sentido, foram analisados: conceito de ativo, suporte normativo, mensuragao, avaliagao, 

depreciagao e demonstragoes contabeis. 

14.3 Procedimentos de coieta de dados 

Com referenda aos procedimentos de coieta de dados, que determinam a maneira pela qual 

a pesquisa e conduzida, caracteriza-se como um estudo de caso, uma vez que, conforme 

afirmam Sousa, Fialho e Otani (2007, p.42), este tipo de pesquisa busca fazer um estudo 
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aprofundado e exaustivo de um caso especifieo, que seja relevante pelo potencial de 

abrangencia, de forma a permitir, um amplo e detalhado conhecimento do caso, fato ou 

fenomeno estudado, atraves do processo de analise e interpretagao. 

A mensuragao de bens de uso do povo da Prefeitura Municipal de Cajazeiras sera, portanto, 

o fato a ser observado, que atraves dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA site Portal da Transparencia da Prefeitura de 

Cajazeiras e da Prestagao de Contas Anuais (PCA), ano 2010, disponivel na Camara 

Municipal obtiveram-se as demonstrag5es contabeis e o respaldo normativo, bem como, 

atraves da entrevista que foi realizada com o preposto da prefeitura em estudo. As 

perguntas foram formuladas de forma a captar informagoes que esclarecessem a 

sistematica contabil aplicada aos bens de domfnio publico. O entrevistado tinha flexibilidade 

para dar suas respostas, desde que nao desviasse do assunto em pauta, e quando isso 

acontecia imediatamente a pergunta era refeita. Dessa forma podem-se obter informagoes 

relevantes que enriqueceram esse estudo. 

1.4.4 Apresentagao e interpretagao de dados 

Os objetivos propostos nesta pesquisa foram atingidos atraves de uma leitura analitica dos 

dados coletados atraves de entrevista semiestruturada (LAKATOS E MARCONI, 2008), de 

carater informal e de relativa flexibilidade, realizada junto ao contador da entidade em 

estudo. Para a leitura dos dados o embasamento se deu em Orlandi (1999, p. 15), a qual 

trata a linguagem como mediagao necessaria entre o homem e a realidade natural e social. 

Tendo em vista esta finalidade, observaram-se as entrelinhas da entrevista realizada, que 

deram origem a compreensao desse estudo, tornando possivel a aquisigao de 

conhecimento a partir da efetivagao desse estudo. 
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2 REFERENCIAL TEORICO 

2.1 Administracao Publica 

Os seres humanos tern a necessidade de viver em sociedade. Porem, para que os homens 

permanecam partilhando o mesmo ambiente social, este deve estar organizado, ja que as 

relac5es envolvidas nesse contexto sao complexas. Nesse sentido, o Estado surgiu como 

manifestaeao de poder, capaz de desempenhar a funcao de satisfazer e facilitar o gozo das 

diversas necessidades humanas, mantendo a seguranca social. 

Meirelles (2002, p. 59) ao discorrer sobre o Estado afirma que: 

nao ha nem pode haver Estado independente sem Soberania, isto e, sem 
esse poder absoluto, indivisivel e incontrastavel de organizar-se e de 
conduzir-se segundo a vontade livre de seu Povo e de fazer cumprir as suas 
decisSes inclusive pela forca, se necessario. A vontade estatal apresenta-se 
e se manifesta atraves dos denominados Poderes de Estado (Legislative 
Executivo e Judiciario). 

Estabelece a Constituicao Federal de 1988, no seu artigo 2°, que estes poderes sao 

independentes e harmonicos entre si e com suas funcoes reciprocas indelegaveis. 

A estrutura de Poderes do Estado pode ser apresentada de acordo com essa figura: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Funcao Normativa 
Poder Leeislativo 

\ 

Funcao Jurisdicional 

Poder Judiciario 
Funcao Executiva 
Poder Executivo 

Figura 1 Estrutura dos poderes do Estado. 
Fonte: Silva, 2009 
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Essa demonstragao traduz a necessidade de organizagao do Estado, a fim de que possa 

desempenhar bem as suas atividades. Apos esta estruturacao, surgem legislacoes que 

orientam a organizagao administrativa dos entes estatais de modo a cumprir aquilo que 

determina a Constituigao Federal de 1988 no que tange aos direitos socials. 

Corroborando, ainda, dos preceitos de Hely Lopes Meirelles (2002, p. 63): 

a administragao publica e definida como um conjunto de entidades, orgaos 
e agentes todos incumbidos do exercfcio da fungao administrativa do 
estado, compondo a estrutura da administragao publica, ou seja, e todo o 
aparelhamento do Estado preordenado a realizagao de seus sen/igos, 
visando a satisfagao das necessidades coletivas. A Administragao nao 
pratica atos de governo; pratica, tao-somente, atos de execugao, com maior 
ou menor autonomia funciona!, segundo a competencia do orgao e de seus 
agentes. 

De acordo com Kohama (2010, p. 13): 

a administragao publica, como todas as organizagoes administrativas, e 
baseada numa estrutura hierarquizada com graduagao de autoridade, 
correspondente as diversas categorias funcionais, ordenada pelo Poder 
Executivo de forma que distribua e escalone as fungoes de seus orgaos e 
agentes, estabelecendo a relagao de subordinagao. 

Com efeito, essas afirmagoes sugerem que o principio norteador de toda a especializagao 

da atividade administrativa e a descentralizagao administrativa, visto que o Estado nao 

consegue executar todas as suas fungoes de um nucleo central, portanto desmembra-se. 

A forma de como a organizagao estatal se apresenta foi definida no Decreto-Lei n° 200, de 

25 de fevereiro de 1967 e alterado atraves do Decreto-Lei n° 900, de 29 de setembro de 

1969: 

• Administragao direta - compreende a organizagao administrativa do Estado; 

• Administragao indireta - e a atividade administrativa desempenhada por outra 

entidade criada pelo proprio Estado. 
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2.1.1 Administragao direta 

Quando o Estado por intermedio de seus orgaos desempenha as fungoes que Ihes sao 

pertinentes, centralizando os servigos publicos, ele realiza uma administragao direta. Assim, 

atividades como educagao, transporte, justiga, saude, planejamento, fazenda, entre outras, 

estao inseridas nesse contexto. 

Na administragao direta encontra-se o nucleo central composto por orgaos maximos dos 

tres poderes e seus orgaos correlatos. Adiante sera apresentada a estrutura que representa 

esses Poderes do Estado, segundo as esferas de governo. 

Quadro 1 - Estrutura dos Poderes do Estado segundo as esferas de governo 

PODER 
LEGISLATIVO 

Federal 
Senado Federal 
Camara dos Deputados 
Tribunal de Contas da Uniao 

PODER 
LEGISLATIVO Estadual 

Assembleia Legislativa 
Tribunal de Contas do Estado 
Conselhos de Contas dos Municipios 

PODER 
LEGISLATIVO 

Municipal 
Camara de Vereadores 
Tribunal de Contas 

PODER 
EXECUTIVO 

Federal 
Presidencia da Republics 
Ministerios 

PODER 
EXECUTIVO Estadual 

Governadoria do Estado 
Secretarias de Estado 

PODER 
EXECUTIVO 

Municipal 
Prefeito 
Secretarias Municipals e Departamentos auxiliares 

PODER 
JUDICIARIO Federal 

Supremo Tribunal Federal 
Superior Tribunal de Justiga 
Tribunals Regionais Federals 
Tribunal Superior do Trabalho 
Tribunal Superior Eleitoral 
Superior Tribunal Militar 

PODER 
JUDICIARIO 

Estadual Tribunal de Justiga 

Fonte: Silva, 2009 

Concatenando as ideias de Silva (2009, p.28), observar-se-a que se encontra no Poder 

Executivo o orgao central de controie interno, onde se insere a contabilidade de cada 

entidade que e responsavel pela evidenciagao do patrimonio publico e, para isso, tern como 

fungao basica promover os registros contabeis e exercer vigilancia sobre desvios e 

desperdicios, bem como a elaboragao das prestagoes de contas dos gestores publicos. 
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2.1.2 Administragao indireta 

A administragao indireta esta relacionada ao termo descentraiizagao, ocorrendo quando o 

Estado cria novas personalidades juridicas, a fim de que desempenhem servigos publicos 

especificos e consequentemente auxiliem o exercicio da atividade administrativa. 

Compoem a administragao indireta, conforme estabelece Decreto-Lei 200/67 e alteragoes: 

I - Autarquia - o servigo autonomo, criado por lei, com personalidade 
juridica, patrimonio e receita proprios, para executar atividades tfpicas da 
Administragao Publica, que requeiram, para seu meihor funcionamento, 
gestao administrativa e financeira descentralizada; 
II - Empresa Publica - a entidade dotada de Personalidade Juridica de 
direito privado, com patrimonio Proprio capital exclusivo da Uniao, criada 
por lei para a exploragao de atividade economica que o Governo seja 
levado a exercer por forga de contingencia ou de conveniencia 
administrativa, podendo revestir-se de qualquer das formas admitidas em 
direito; 
III - Sociedade de Economia Mista - a entidade dotada de personalidade 
juridica de direito privado, criada por lei para a exploragao de atividade 
economica, sob a forma de sociedade anonima, cujas agoes com direito a 
voto pertengam em sua maioria a Uni§o ou a entidade da Administragao 
indireta; 
IV - Fundagao Publica - a entidade dotada de personalidade juridica de 
direito privado, sem fins lucrativos, criada em virtude de autorizag£o 
legislativa, para o desenvolvimento de atividades que nao exijam execugao 
por orgaos ou entidades de direito publico, com autonomia administrativa, 
patrimonio proprio gerido pelos respectivos Prgaos de diregao, e 
funcionamento custeado por recursos da Uniao e de outras fontes. 

Essas entidades sao dotadas de personalidade juridica, podendo, portanto, adquirir direitos 

e assumir obrigagoes; patrimonio proprio e estao vinculadas a um orgao da Administragao 

Direta na consecugao dos servigos publicos. 

2.1.3 Contabilidade e a administragao publica 

A Lei n° 4.320/64 traz em seu artigo 83 que a contabilidade evidenciara perante a Fazenda 

Publica a situagao de todos quantos, de qualquer modo, arrecadem receitas, efetuem 

despesas, administrem ou guardem bens a ela pertencentes ou confiados. 

Percebe-se entao que os servigos contabeis sao atuantes na administragao publica, 

independente da esfera de governo a que pertenga, ou ainda se ela faz parte da 
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administragao direta ou indireta. Essa atividade abrange, segundo Angelico (2006, p. 109), 

todas as areas envolvidas na previsao e execugao orgamentaria, nos registros contabeis, na 

elaboragao dos relatorios financeiros, economicos e patrimoniais e no controie interno, 

controie este que se desenvolve durante toda a evolugao das atividades administrativas da 

entidade publica. 

Andrade (2010, p.6) menciona que na contabilidade aplicada ao setor publico a utilizagao de 

seu patrimonio preocupa-se com resultados sociais que beneficiem toda populagao ou parte 

dela. Ele destaca, ainda, que o objetivo da contabilidade nao e proporcionar somente o 

registro e o acompanhamento permanente da situagao da entidade em questao, mas 

fornecer uma ferramenta para a tomada de decisao com relagao ao patrimonio. 

A Lei Complementar n° 101/2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) , 

estabelece normas de finangas publicas voltadas a gestao fiscal. Esta garantiu a 

Contabilidade Publica um aspecto mais decisorio e nesse processo esta inserida a 

sociedade que se posiciona como agente participativo. Para que isso realmente se instate, 

todos os fatos administrativos que legalmente ocorreram devem ser registrados, a fim de 

que o atributo da tempestividade da informagao acontega e proporcione a tomada de 

decisao mais acertada. Nesse sentido, a LRF no seu art. 50 vem contribuir com esse 

controie, transparencia e fiscalizagao determinando que a escrituragao das contas publicas 

observe as seguintes normas: 

I - a disponibilidade de caixa constara de registro proprio, de modo que os 
recursos vinculados a orgao, fundo ou despesa obrigatOria fiquem 
identificados e escriturados de forma individualizada; 
II - a despesa e a assungao de compromisso serao registradas segundo o 
regime de competencia, apurando-se, em earater complementar, o 
resultado dos fluxos financeiros pelo regime de caixa; 
III - as demonstragoes contabeis compreenderao, isolada e conjuntamente, 
as transagoes e operagdes de cada orgao, fundo ou entidade da 
administragao direta, autarquica e fundacional, inclusive empresa estatal 
dependente; 
IV - as receitas e despesas previdenciarias serao apresentadas em 

demonstratives financeiros e orgarnentarios especificos; 
V - as operagoes de credito, as inscrigoes em Restos a Pagar e as demais 
formas de financiamento ou assungao de compromissos junto a terceiros, 
deverao ser escrituradas de modo a evidenciar o montante e a variagao da 
dfvida publica no periodo, detalhando, pelo menos, a natureza e o tipo de 
credor; 
VI - a demonstragao das variagoes patrimoniais dara destaque a origem e 
ao destino dos recursos provenientes da alienag§o de ativos. 
§ 12No caso das demonstragoes conjuntas, excluir-se-ao as operagoes 
intragovernamentais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
§ 2° A edigao de normas gerais para consolidagao das contas publicas 
cabera ao orgao central de contabilidade da Uniao, enquanto nao 
implantado o conselho de gestao fiscal. 
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§ 3 f iA Administragao Publica mantera sistema de custos que permita a 
avaliacao e o acompanhamento da gestao orgamentaria, financeira e 
patrimonial. 

A LRF especifica parametros necessarios a elaboragao dos demonstratives contabeis 

obrigatorios as entidades publicas, apresentando as medidas correlatas e adequadas dos 

elementos patrimoniais, agregando informagao economico-financeira elaborada com base 

nos principios contabeis e informagoes orgamentarias. 

Envolto a esse assunto, a NBCT 16.5, com relagao ao reconhecimento e mensuragao, 

propos que o patrimonio publico, o orgamento, a execugao orgamentaria e financeira e os 

atos de gestao publica que provoquem efeitos de earater economico e financeiro no 

patrimonio da entidade publica devem ser mensurados monetariamente e registrados pela 

Contabilidade. 

Vale ressaltar que esta discussao que culminou com as NBCASP, as quais tinham como um 

de seus objetivos implementar procedimentos e praticas contabeis que permitissem o 

reconhecimento, a mensuragao, a avaliagao e a evidenciagao dos elementos que compoem 

o patrimonio publico, conforme documento intitulado Orientagoes Estrategicas para a 

Contabilidade Aplicada ao Setor Publico no Brasil, nao e atual. Em 1918 J. Rezende Silva 

(Biolchini,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Silva, 2009, p. 46) assim se expressou com relagao a Contabilidade 

Patrimonial: 

segundo os verdadeiros principios de contabilidade, no dia do encerramento 
definitivo e total do exercicio financeiro, todas as dividas ativas, certas, 
incontestaveis, e cujos credores sejam determinados sao incorporadas ao 
patrimonio e deixam de figurar, sob qualquer titulo, nos orgamentos futuros. 
Sao titulos de credito patrimonial e serao liquidadas em qualquer exerefcio, 
pelas operagoes do patrimonio. 

Essa sugestao apresentada mostra o quanto se questionava a enfase que era dada ao 

sistema orgamentario e o porque do trato diferenciado ao sistema patrimonial, ja que este 

simplificaria o registro dos atos e fatos que afetam o patrimonio publico. 

2.1,4 Accountability na administragao publica 

A Constituigao Federal de 1988 recebeu o titulo de Constituigao-Cidada, uma vez que nela 

se ordenam direitos individuals e coletivos, bem como o restabelecimento das eleigoes 
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direitas. Essa CF pressupoe o estado democratico de direito e que so atualmente observa-

se um novozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA layout social na gestao publica, na qual ha uma participacao mais ativa da 

populacao. 

Examinando essa nova forma de gerir os recursos publicos, a accountability surge como um 

mecanismo da democracia. Em consonancia com esse tema, Nakagawa (1995, p. 19 apud 

Slomski 2009, p.367) expoe: 

sempre que alguem (principal) delega parte de seu poder ou direito a 
outrem (agente), este assume a responsabilidade de, em nome daquele, 
agir de maneira escorreita com relagao ao objeto de delegacao e, 
periodicamente, ate o final do mandato, prestar contas de seus 
desempenhos e resultados. Essa dupla responsabilidade, ou seja, agir de 
maneira escorreita e prestar contas de desempenho e resultados da-se o 
nome de accountability. 

A International Federation of Accountants (IFAC), em seu estudo 13 (2001), traz a 

accountability como sendo um dos principios fundamentals da governanca corporativa. 

Acerca de tal tipo de sistema de informagao, esse organismo internacional assim o 

contempla: 

accountability e o processo pelo o qual as entidades do setor publico e os 
individuos dentro delas, sao responsaveis por suas decisoes e agoes, 
incluindo a forma como sao geridos os recursos publicos, bem como todos 
os aspectos relacionados ao desempenho e resultados. Pressupoe a 
submissao ao escrutinio externo adequado, tipificados nos controles externo 
e social. Esta dimensao e alcangada em uma perspectiva de sinergia, 
quando todas as partes tern uma compreensao clara de suas 
responsabilidades, com papeis claramente definidos atraves de uma 
estrutura robusta de tecnologias de comunicagao e informagao. Com efeito, 
a accountability e a obrigagao de responder por uma responsabilidade 
atribuida. 

Avritzer (2002) apud Jesus (2008) propoe outro estilo de classificar a accountability, no qual 

esta teria se originado no processo da formagao do Estado Moderno em decorrencia de 

fenomenos como: a extensao dos direitos politicos ao povo, o surgimento de uma esfera 

publica e o desenvolvimento de formas de controie da burocracia. Assim classificando: 

• accountability politica: deriva da forma hegemSnica de exerclcio dos 
direitos politicos na modemidade, ou seja, a eleigao dos representantes. 

• accountability administrativa: surge como resposta do Estado-nagao a 
expropriagao dos meios de administragao. 

• accountability social: deriva da hegemonia privada exercida pela 
burguesia na modernidade. Esse tipo surge da falta de correspondencia 
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entre as agoes daqueles que detem o poder e o consenso formado em 
.nivel da opiniac publica. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal quebrou paradigmas no que tange ao modo de gerir o 

setor publico. Nesse sentido, a transparencia das contas publicas foi reforgada na medida 

em que exigia extracao maior de informagoes advindas da contabilidade, o que 

proporcionaria um controie na administragao publica por parte da populagao, obtendo, 

consequentemente, qualidade dos servigos publicos. 

Essa lei, que nos termos da CF/88 (art. 163), e tida como complementar de finangas 

publicas, tambem e punitiva, assim, os gestores devem tomar conhecimento dos principios e 

normas que a permeiam. Ressalta-se, ainda, que esse instrumento legal surgiu com o intuito 

de estabelecer um controie fiscal e de combater o nivel de endividamento dos entes 

publicos, proporcionando dessa forma como dita em seu art. 1°, § 1°: 

a responsabilidade na gestao fiscal pressupoe a agao 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 
condigoes no que tange a renuncia de receita, geragao de despesas com 
pessoal, da seguridade social e outras, dividas consolidada e mobiliaria, 
operagdes de credito, inclusive por antecipagao de receita, concessao de 
garantia e inscrigao em Restos a Pagar. 

Observa-se entao, que a LRF trata a transparencia com exaltagao, o que faz averiguar que 

nesse ordenamento juridico tambem se encontra inserido o instituto dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA accountability. 

Para complementar o estudo dessa ferramenta de controie, Oliveira (2002 apud Corbari, 

2004) afirma que: 

a accountability e a integragao de todos os meios de controie - forrnais e 
informais -, aliada a uma superexposigao da administragao, que passa a 
exibir suas contas nao mais uma vez ao ano e em linguagem 
hermeticamente tecnica, mas diariamente e por meio de demonstratives 
capazes de ampliar cada vez mais o numero de controladores. 

Fazendo alusao ao que fixa o autor observa-se que essa prestagao de contas e complexa e 

requer o envolvimento de informagoes que contemplem partes extemas e internas da 

instituigao, anexando ainda o desempenho atitudinal do gestor publico. 
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2.2 Patrimonio publico 

O artigo 83 da Lei n° 4.320 de 17 de marco de 1964, diz que a contabilidade evidenciara 

perante a Fazenda Publica a situagao de todos quantos, de qualquer modo, arrecadem 

receitas, efetuem despesas, administrem ou guardem bens a ela pertencentes ou confiados. 

Este dispositivo traduz a necessidade da contabilidade como forma de controie das 

entidades publicas perante os orgaos fiscalizadores e a populacao em geral que 

recentemente passou a fazer parte desse processo. 

A nova estrutura que envolve a contabilidade do setor publico perpassa os limites 

orcamentarios, assim ela busca expor que esta ciencia neste ambito tambem tern por objeto 

o patrimonio, que como tal deve ter todas as suas variacoes registradas, mensuradas e 

evidenciadas. 

Apreciando o termo patrimonio, tem-se segundo Silva (2009, p.116) que este e o conjunto 

de bens, direitos e obrigacoes pertencentes a uma pessoa fisica ou juridica. Os dois 

primeiros itens compoem os ativos e as obrigacoes o passivo. 

Ao tratar desse tema Franco,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Kohama (1999, p.22), conceitua o patrimonio como 

sendo o objeto da contabilidade, pois sobre ele se exercem as fungoes dessa ciencia, que o 

estuda, o controla e o demonstra de forma expositiva, atraves das demonstragoes 

contabeis, alcangando-se assim a finalidade informativa da contabilidade. 

Por analogia, Silva (2009, p.117) traduz o patrimonio do Estado, objeto da gestao 

patrimonial, como um conjunto formado por bens, valores, creditos e obrigagoes de 

conteudo economico e avaliavel em moeda que a Fazenda Publica possui e utiliza na 

consecugao dos servigos publicos. 

As Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Publico de n° 16.2 dispoem 

sobre o Patrimonio Publico, que assim o trata: 

e o conjunto de bens e direitos, tangi'veis ou intangiveis, onerados ou nao, 
adquiridos, formados ou mantidos com recursos publicos, integrantes do 
patrimonio de qualquer entidade publica ou de uso comum, que seja 
portador ou represente um fluxo de beneficios futuros inerentes a prestagao 
de servigos publicos. 

Atraves dessas consideragoes observa-se que tanto nas definigoes voltadas para o ambito 

privado, quanto naquelas dirigidas ao aspecto publico o patrimonio pode ser entendido como 
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um aglomerado de bens que esta a disposicao sejam eles a curto ou em longo prazo, da 

instituicao para que possa realizar suas atividades fins. 

O patrimonio publico e visto por Silva (2009, p. 117) sob dois aspectos: qualitativo e 

quantitativo. Aquele indaga a qualidade funcional mostrando a capacidade de contribuir com 

o objeto finalistico da entidade e, portanto, em sua capacidade para ser utilizado no 

fornecimento de bens e servigos que satisfagam as necessidades dos cidadaos. No que 

tange ao atributo quantitativo, este pode ser expresso a partir da equacao: 

PATRIMONIO LiQUIDO = ATIVO +zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA PASSIVO 

O quadro a seguir melhor esclarece esses conceitos. 

Quadro 2 - Aspectos qualitativos e quantitativos do patrimonio 

CONJUNTO DE BENS 

AS 
3ECT0S 

CONJUNTO DE BENS 
QUALITATIVO 

QUANTITATIVO 
(FUNDO DE VALORES) 

APLICAQOES 

(Substancia) 
Bens 
Valores 
Creditos 
SOMA 

300 
300 
400 

1.000 
ORIGENS 

(Contrassubstancia) 
Dividas 
Situagao Liquida 
SOMA 

350 
650 

1.000 

Fonte: Silva, 2009 

Com base nesta estrutura, observam-se, resumidamente, os componentes quantitativos e 

qualitativos que constituem o patrimonio publico. Estes receberam forma quando da sua 

mensuragao e sao passives de evidenciagao nos relatorios contabeis. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2,1 Bens Publicos 

2.2.1.1 Conceito 

Os bens publicos compoem o patrimonio do Estado, assim este faz uso do seu poder 

administrador para controla-lo, e igualmente conserva-lo. O uso deste bem por determinada 

pessoa nao exime o uso de outra, salienta-se entao, que todos os individuos podem usufrui-

lo. O principio da nao exciusao tambem contempla esses bens de dominio publico, haja 

vista que e dificil o impedimenta do uso destes. 
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Sob um enfoque juridico, fazendo uso do Codigo Civil (CC), o seu artigo 98 estabelece que 

sao publicos os bens do dominio nacional pertencentes as pessoas juridicas de direito 

publico interno; todos os outros sao particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem. 

Os bens utilizados para desempenhar atividade propria da administragao publica estao sob 

o regime protetivo dos bens publicos. Este regime esta baseado, conforme o CC, em tres 

caracteristicas centrais, ou seja, qualidades juridicas proprias: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9 Inalienabilidade, determinando que os bens nao podem ser vendidos, 
ou alienados livremente; 

• Impenhorabilidade, estabelecendo que os bens nao estao sujeitos a 
penhora, exatamente por ser inalienavel; 

• lmprescritibilidade, afirmando que os bens nao se sujeitam a usucapi§o. 

Atraves de criterios contabeis e utilizando a NBC T 16.2 pode-se afirmar que a classificagao 

dos bens publicos, considera a segregacao em circulante e nao circulante, com base em 

seus atributos de conversibilidade e interesse social. 

2.2.1.2 Classificacao 

Conforme determina o Codigo Civil no seu artigo 99 sao assim classificados os bens 

publicos: 

I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e 
pracas; 
II - os de uso especial, tais como edificios ou terrenos destinados a servico 
ou estabelecimento da administrac§o federal, estadual, territorial ou 
municipal, inclusive os de suas autarquias; 
III - os dominicais, que constituem o patrimonio das pessoas juridicas de 
direito publico, como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas 
entidades. 

a) Os bens de uso especial 

Meirelles (2002, p. 492), define esses bens como aqueles destinados a execugao do servigo 

administrativo ou servico publico em geral e, por isso sao considerados instruments desses 

servigos. Nao integram propriamente a Administragao, mas constituem o aparelhamento 

administrativo, Tais bens tern uma finalidade publica permanente, motivo pelo qual sao tidos 

como bens patrimoniais indisponiveis. 
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Observa-se que estes bens tern destinagao especifica, ou seja, tern utilidades pre-

estabelecidas e que nao podem ser desconsideradas. 

Na expressao de Silva (2009, p. 122) este tipo de bem pode ser: contabiiizado no ativo; 

inventariado e avaliado; inalienavel quando empregado no servigo publico e enquanto 

conservar esta condigao, 

b) Os bens dominicais 

Sao aqueles que, segundo Meirelles (2002, p. 488), embora integrando o dominio publico 

como os demais, deles diferem pela possibilidade sempre presente de serem utilizados em 

qualquer fim ou, mesmo, alienados pela administragao, se assim o desejar. Eles integrant o 

patrimonio do Estado como objeto de direito pessoal ou real, isto e, sobre eles a 

Administragao tern a propriedade. Essa tipologia de bem se revela nao possuidora de 

utilizagao especifica. 

Estes bens como os especiais tambem estao sujeitos a contabilizagao no ativo, sao 

inventariados e avaliados, porem sao alienaveis em casos especificos, e podem produzir 

rendas. Silva (2009, p. 122). 

c) Bens de uso comum do povo 

Sao aqueles de fruigao do povo, como a propria expressao supoe, podendo ser de uso 

individual, ou de forma coletiva e sem qualquer limitagao. Deles nao se tern uso exclusive ou 

privilegiado. Para o uso desses bens sao admitidas apenas regulamentagoes. gerais de 

ordem publica, adverte Meirelles (2002, p. 490). 

Os bens de uso comum do povo, que tambem sao denominados de dominio publico, sao 

ainda divididos, conforme Silva (2009, p. 120), segundo a sua formagao em: 

• Naturais - correspondem aos bens que nao absorveram ou absorvem 
recursos publicos, como mares, baias, enseadas, rios, praias, lagos, 
ilhas etc.; 

• Artificials - sao aqueles bens que absorveram ou absorvem recursos 
publicos e, portanto, cuja existencia supoe a intervengao do homem, 
como ruas, pragas, avenidas, canais, fontes etc. 

Ainda, segundo o mesmo autor, as caracteristicas sao: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

s Quando naturais nao sao contabilizados como ativo, nem inventariados 
ou avaliados; 
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^ Quando artificials sao contabilizados no ativo e incluidos no patrimonio 
da instituicao; 

y Nao podem ser alienados, anquanto conservarem a qualificacao de uso 
comum do povo; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

s Sao impenhoraveis e imprescritiveis; 
s O uso pode ser oneroso ou gratuito, conforme estabelecido em lei 

E divergente a forma que estudiosos das ciencias contabeis atribuem a afabiiidade de trato 

a contabilizacao dos bens de uso comum. Examinando sobre este angulo, os estudos de 

Mautz e Pallot apresentados por Bargues (1991), promovem conhecimentos apurados sobre 

a discordancia apontada. Mautz defende que os bens publicos de uso comum nao 

caracterizam ativos, haja vista que nao sao capazes de produzir fluxo de caixa liquido 

positivo para a entidade mantenedora. Pallot o contradiz, uma vez que analisa os bens sob 

a conjuntura de geracao de potenciais beneficios disponiveis a populacao. 

Com base nesse conflito de como os bens de uso comum devem ser registrados 

contabilmente, convem fazer uma abordagem exploratoria acerca do que compoe o ativo, 

exaltando o seu conceito, o que o caracteriza e a sua forma de mensuragao, para que assim 

esse tipo de bem publico possa ser apreciado com propriedade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3 Ativos 

2.3.1 Conceitos 

Nao ha um consenso no que permeia o assunto ativo. Nesse sentido, fazendo uso do 

tratamento adotado por ludicibus (2009, p. 123) ao estudo do ativo e sua mensuragao, ele 

alteia a sua importancia, destacando que este se liga a multiplicidade de relacionamentos 

contabeis. Para esclarecer esse tema, aborda-o sob a visao de diversos autores: 

• Francisco D'Auria - ativo e o conjunto de meios ou a materia posta a disposigao do 

administrador para que esse possa operar de modo a conseguir os fins que a 

entidade entregue a sua diregao tern em vista; 

• Eliseu Martins - ativos sao beneficios futuros provocados por um agente; 
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• Sprouse e Moonitz - ativos representam beneficios futuros esperados, direitos que 

foram adquiridos pela entidade como resultado de alguma transacao corrente ou 

passada; 

• Walter B. Meigs e Charles E. Johnson - ativos sao recursos economicos possuidos 

por uma empresa; 

• Paton - ativa e qualquer contraprestacao, material ou nao, possuida por uma 

empresa especifica e que tern valor para aquela empresa; 

• O AiCPA (American Institute of Certified Public Accountants) conceitua ativo como 

algo representado por um saldo devedor que e mantido apos o encerramento dos 

livros contabeis de acordo com as normas ou os principios de Contabilidade, na 

premissa de que representa ou um direito de propriedade ou um valor adquirido, ou 

um gasto realizado que criou um direito; 

Outros conceitos ainda podem ser adotados: 

• Hendriksen e Van Breda (1999, p. 281) - dizem que ativos sao essencialmente 

reservas de beneficios futuros. 

• Yuji IjirizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (apud Hendriksen e Van Breda, 1999, p. 285) - atribuiu importancia 

consideravel aos criterios de controie em sua definicao de ativos. Definindo-os como 

recursos sob o controie da entidade. 

• John Canning (apud Hendriksen e Van Breda, 1999, p. 283) - ativo e qualquer 

servico futuro monetario e conversivel em moeda, cujos direitos pertencem legal ou 

justamente a alguma pessoa ou algum conjunto de pessoas. 

• Accounting Principles Board - APB {apud Hendriksen e Van Breda, 1999, p. 284) -

no seu Pronunciamento n° 4 definiu ativo como sendo "recursos economicos de uma 

empresa que sao reconhecidos e medidos em conformidade com principios 

contabeis geralmente aceitos [incluindo] certas despesas diferidas que nao 

representam recursos". 

• NBC T 16.2 (Normas Brasileiras de Contabilidade Tecnica) afirma que ativo 

compreende os direitos e os bens, tangiveis ou intangiveis adquiridos, formados, 

produzidos, recebidos, mantidos ou utilizados pelo setor publico, que represente um 

fluxo de beneficios, presente ou futuro. 
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O ativo pode ser tratado de maneiras diversas, porem o cerne dessa questao e obter 

tecnicas que melhor o quantifique. Atraves desse levantamento observa-se que o conceito 

que foi redigido pela Norma Brasileira Aplicada ao Setor Publico esta em consonancia com 

aqueles direcionados ao ambito privado. O que mostra a busca pela equiparacao da 

contabilidade publica as ciencias contabeis, ja que menciona beneficios, embora se possa 

destacar que com relagao aos bens de uso comum esse beneficio e de cunho social. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3.2 Caracteristicas 

O estabelecimento de parametros que determine o reconhecimento de ativos, quando da 

elaboragao dos demonstratives contabeis, agrega maior confiabiiidade e relevancia a pratica 

contabil. Nessa analise, necessario se faz obter informagoes sobre as caracteristicas que 

sao comuns a todos os ativos, esclarecem Hendriksen & Van Breda (1999, p. 284) que 

fazendo uso do Financial Accounting Standards Board (FASB), enumeram tres 

caracteristicas essenciais: 

• Incorpora um beneffcio futuro provavel que envolve a capacidade, 
isoladamente ou em combinagao com outros ativos, de contribuir direta 
ou indiretamente a geragao de entradas iiquidas futuras de caixa; 

• Uma dada entidade pode conseguir o beneficio e controlar o acesso de 
outras entidades a esse beneficio; 

• A transagao ou o evento originando o direito, ou o seu controie sobre o 
mesmo, ja tera ocorrido. 

ludicibus (2009, p. 125) examinando sob essa premissa expoe que: 

• Ativos devem ser considerados primeiramente, quanto a sua 
controlabilidade por parte da entidade, subsidiariamente quanto a sua 
propriedade e posse; 

• Precisa estar incluido no ativo, algum direito especifico a beneficios 
futuros; 

• O direito precisa ser exclusivo da entidade. 

Constata-se que a visao internacionalizada ou a nacionalizada, quanto ao reconhecimento 

do ativo, compartilha da premissa de que este gera beneficios futuros e que o criterio de 

controie deve estar presente. Assim, suprida a dificuldade de identificagao desses ativos o 

processo de mensuragao eclode, dando suporte aos usuarios dessa informagao na tomada 

de decisao. 
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2.3.3 Mensuragao 

A constatagao de valor monetario para itens do ativo decorrentes da aplicagao de 

procedimentos tecnicos suportados em analises qualitativas e quantitativas e a definicao 

dada pela NBC T 16.10 ao termo mensuragao. 

Mensuragao, segundo ludicibus et al (2010, p.46), "e o processo que consiste em 

determinar os valores pelos quais os elementos das demonstragoes contabeis devem ser 

reconhecidos e apresentados no balango patrimonial e na demonstragao do resultado". 

Varias sao as bases de mensuragao empregadas para quantificar e avaliar o ativo, cabendo 

a contabilidade fazer a escolha, que segundo a literatura podera realizar os registros sob a 

base de prego de troca, conforme identificam Hendriksen & Van Breda (1999, p.305): 

valores de entrada e valores de saida. 

Para observar a mensuragao sob o angulo dos bens publicos, necessario se faz esclarecer 

que estes nao sao de facil negoeiagao, principalmente os bens de dominio publico. Nesse 

sentido, esse estudo limita-se apenas ao exame das medidas de entrada. 

2.3.3.1 Medidas de entrada 

Hendriksen & Van Breda (1999, p. 306) aduzem: "as medidas de entrada representam o 

volume de dinheiro ou o valor de alguma outra forma de compensagao, pago quando um 

ativo ou seus servigos ingressam na empresa por meio de uma troca ou conversao". 

Essa medida representa o valor desembolsado pela organizagao para aquisigao do bem 

necessario a manutengao da sua atividade, o que implica em dizer que esta funciona 

ativamente. Com base nessa premissa e permitido afirmar que essas medidas se 

harmonizam ao principio contabil registro pelo valor original, se traduzindo em informagao 

objetiva e comprovavel. 

Ha, ainda, de acordo com Hendriksen & Van Breda (1999) tres categorias de valores de 

entrada: 

• Custo Historico - segundo os mesmos autores esse custo e definido pelo prego 

agregado pela empresa para adquirir a propriedade e o uso de um ativo, incluindo 
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todos os pagamentos necessaries para coloca-lo em funcionamento. Constata-se, 

pois, que esse custo e a efetivagao do valor do bem, representando todo o sacrificio 

desprendido pela organizagao. 

ludicibus (2009, p. 134) empregando o raciocinio dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA American institute of Certified 

Public Accountants (AICPA) apresenta a objetividade e a verificabilidade como os 

motivos da adogao custo historico. No entanto, esse custo possui as desvantagens 

de nao considerar alteragoes no valor dos itens ao longo do tempo, fazendo com 

que se perca a visualizagao da capacidade de geragao de beneficio futuro, 

acarretando no fornecimento de informagoes insuficientes para a tomada de 

decisoes futuras. 

• Custo Corrente - enfatiza o presente, porem precisa de um contexto que sustente a 

realizagao desse custo. Baseia-se no valor da reposigao do ativo. Para fortalecer 

esse comentario Hendriksen & Van Breda (1999 p. 308) ressaltam que "os custos 

correntes representam o prego de troca que seria exigido hoje para obter o mesmo 

ativo equivalente". 

Esse custo tern como vantagem a melhor medida de valor para predigao; considera 

as variagoes especificas de prego, incorporando-as ao resultado. Desvantagens 

tambem sao apontadas, tais como: exigencia de um mercado organizado, 

indisponibilidade de pregos para itens sazonais e obsoletos, perda de objetividade, 

nao considera as variagoes no nivel geral de prego. 

• Custo Futuro de Entrada Descontado- a compreensao que Hendriksen & Van Breda 

(1999 p. 310) tern sobre esse custo e que ele ajusta-se ao valor presente de 

obrigagoes contratuais. A vantagem e poder adquirir o ativo no ritmo das suas 

necessidades. E as desvantagens sao as mesmas do custo historico, mais as 

limitagoes aplicaveis ao conceito de capacidade descontada de geragao de servigos. 

2.3.3.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Mensuragao de ativos na administragao publica 

De acordo com a Lei n° 4.320/64, as entidades apresentavam suas demonstragoes 

contabeis tratando os bens de uso comum, objeto deste estudo, como despesas, nao 

ativando o bem. Essa pratica da nao evidenciagao dos recursos aplicados na aquisigao e 

manutengao de bens de uso comum como itens do ativo permanente das entidades publicas 
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provocava a assimetria informacional, que como ja expiicitado, e quando uma das partes 

envolvidas num evento economico detem informagoes que podem prejudicar a outra parte. 

Dessa forma, nao havia credibilidade da informagao contabil podendo levar o gestor a tomar 

decisoes ineficientes. 

Esse foi um vies que levou grupos de estudiosos a se voltarem a area publica e proporem 

Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Publico alinhadas as Normas Internacionais 

Aplicada ao Setor Publico (IPSAS), objetivando o desenvolvimento conceitual no ambito 

desse setor. 

Nesse sentido, o Conselho Federal de Contabilidade - CFC elaborou e publicou Normas 

que ficaram conhecidas como NBCT 16: 

Quadro 3 - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Publico (NBCASP) 

NBCT 16.1 Conceituagao, Objeto e Campo de aplicagao; 

NBCT 16.2 Patrimonio e Sistemas contabeis; 

NBCT 16.3 Planejamento e seus Instrumentos sob enfoque contabil; 

NBCT 16.4 TransagSes no setor publico 

NBCT 16.5 Registro contabil 

NBCT 16.6 Demonstragoes contabeis; 

NBCT 16.7 Consolidagao das Demonstragoes Contabeis; 

NBCT 16.8 Controie interno; 

NBCT 16.9 Depreciagao, amortizagao e exaustao; 

NBCT 16.10 Avaliagao e mensuragao de ativos e passivos em entidades do setor Publico 

Fonte: Adaptagao prdpria 

Mudangas estao sendo proporcionadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e a ultima 

delas foi o trato dado a avaliagao e mensuragao proporcionada aos ativos e passivos em 

entidades do setor publico. 

Os bens publicos, gragas as suas caracteristicas, sao de dificil mensuragao. Na busca por 

tecnica de expressiva representagao, estudos foram desenvolvidos no intuito de encontrar 

valores que espelhem os beneficios sociais. 

Como mencionadas anteriormente, varias sao as possibilidades de se mensurar, porem, 

com relagao aos bens de uso comum, a NBCT 16.10 estabelece que: 

os bens de uso comum que absorveram ou absorvem recursos publicos, ou 
aqueles eventualmente recebidos em doagao, devem ser incluidos no ativo 
nao circulante da entidade responsavel pela sua administragao ou controie, 
estejam, ou nao, afetos a sua atividade operacional. A mensuragao desses 
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bens sera efetuada, sempre que possivei, ao valor de aquisigac ou ao valor 
de produgao e construcao. 

Essas mudangas proporcionam uma contabilizagao integral do patrimonio publico de modo a 

registrar todos os elementos patrimoniais, inclusive depreciagoes, amortizagoes e 

exaustoes, promovendo a apuragao da verdadeira situagao financeira sem prejudicar os 

resultados do exercicio. Segundo Silva (2009 p, 122), com a introdugao da contabilidade de 

custo no setor publico sera inevitavel a manutengao do registro dos investimentos como 

elemento permanente no ativo. 

A definigao de redugao ao valor recuperaveizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (impairment) tambem permeia o campo de 

avaliagao e mensuragao de ativos que integram o patrimonio publico, conforme NBC T 

16.10, deste modo, esclarece: "e o ajuste ao valor de mercado ou de consenso entre as 

partes para bens do ativo, quando esse for inferior ao valor contabil". Destarte, argui-se que 

o impairment e uma avaliagao feita com a intengao de obter a real capacidade de retomo 

economico do bem e, diante desta, registra-la contabilmente, uma vez que provocaria 

varlagao no resultado. 

Outro procedimento de valoragao dos itens do patrimonio vem sendo laureado pelos 

padroes internacionais de contabilidade. E como a Contabilidade Brasileira busca 

harmonizar-se a esses padroes, torna-se perceptivel tambem, o uso de tal procedimento, 

que e a utilizagao do metodo do fair value, ou valor justo, sendo absorvido tanto pelo setor 

privado quanto pelo publico. 

O artigo 185 da Lei n° 6.404/76 ja abordava a necessidade de se reavaliar os ativos ao valor 

justo: "Nas demonstragoes financeiras deverao ser considerados os efeitos da modificagao 

no poder de compra da moeda nacional sobre o valor dos elementos do patrimonio e os 

resultados do exercicio". Porem, este dispositivo foi revogado pela Lei n° 7.730 de 1989. Na 

conquista pela padronizagao esse metodo de avaliagao realmente se instala na 

Contabilidade Brasileira. 

"O termo valor justo tern sido usado principalmente no setor de servigos de utilidade publica 

em referenda ao capital total sobre o qual os investidores tern o direito de obter um retomo 

justo" (HENDRIKSEN; VAN BREDA 1999, p.309). 

Varias sao as interpretagoes para o notorio valor justo, ou fair value, porem num sentido 

extrinsecamente voltado para o setor publico o conceito que se adequa a definigao pode ser 

assim descrito: "valor pelo qual um ativo pode ser intercambiado ou um passivo pode ser 
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iiquidado entre partes interessadas que atuam em condicoes independentes e isentas ou 

conhecedoras do mercado (NBC T 16.10)". 

Esse metodo de valorimetria e questionavel dado o nivel de subjetividade que nele se 

apresenta. Diante da aplicagao do valor justo, e necessario que o profissional contabil 

analise o justo obrigatorio e o que for melhor para as necessidades dos usuarios. Dessa 

forma, o uso desse procedimento deve pautar-se no principio da prudencia, de modo que os 

ativos nao sejam superestimados, para que assim possa ser depositado confianca nas 

informagoes divulgadas. 
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3 APRESENTACAO DOS RESULTADOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Com o objetivo de atender as expectativas geradas no inicio desse estudo, serao analisadas 

nessa segao as respostas ofertadas pelo preposto da entidade objeto dessa pesquisa: a 

Prefeitura Municipal de Cajazeiras. 

A probabilidade seria que, por meio da entrevista, fossem averiguadas questoes 

relacionadas ao sistema de mensuragao dos bens publicos de uso comum e, assim, atingir 

os objetivos e responder a indagacao que ensejou esse estudo. 

Para melhor compreensao, serao elencadas as questoes que foram dirigidas ao contador, 

as respectivas respostas e o respaldo normativo, comparando-a a norma atualizada, a qual 

devera ser imposta imperativamente em nivel municipal em 2013. 

3.1 Conceito de ativo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Qual o conceito de ativo adotado na contabilizagao dos recursos da entidade? 

Esse termo dentro da Contabilidade Publica segundo o contador: "sao recursos que, 

oriundos de verbas federais, estaduais e ate recursos proprios do municipio advindos dos 

impostos (IPTU, ISS e ITBI), retornam para a sociedade em forma de beneficios". 

Conforme a resposta do contador da prefeitura, observa-se que esta ultrapassa os limites da 

Lei n° 4.320/64 que, no seu art. 105, §§ 1° e 2° apresenta uma definigao meramente 

quantitativa: 

§1° O Ativo Financeiro compreendera os creditos e valores realizaveis 
independentemente de autorizagao orgamentaria e os valores numerarios; 
§2° O Ativo Permanente compreendera os bens, creditos e valores, cuja 
mobilizagao ou alienagao dependa de autorizag§o legislativa. 

Em um panorama mais abrangente, a NBC T 16.2, no seu item 4a, evidencia o ativo sob um 

aspecto quanti-qualitativo: "ativo compreende os direitos e os bens, tangiveis ou intangiveis 

adquiridos, formados, produzidos, recebidos, mantidos ou utilizados pelo setor publico, que 

represente um fluxo de beneficios, presente ou futuro". 
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Considerando a abrangencia do conceito de ativo dado por esta norma, pode-se aferir que 

no ambito do setor publico os beneficios nao sao traduzidos em fluxo de caixa e sim em 

beneficios para a comunidade, apurando-se um lucro social voltado para o desenvolvimento 

e a cidadania. Consciencia esta ja apresentada pelo servidor que manuseia a contabilidade 

da prefeitura. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2 Suporte normativo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2.1 Qual a norma tecnica contabil que tern dado suporte as operagoes 

relacionadas a mensuragao de bens publicos por parte da contabilidade 

dessa entidade? 

"A contabilizacao da Prefeitura e feita com base nos artigos da Lei n° 4.320/64" (Contador). 

Ponderando que os entes publicos, entre eles os municipios, tern suas acoes 

obrigatoriamente e unicamente vinculadas as leis, verifica-se a necessidade do controie 

externo sob suas contas. Esse controie deve ser feito pela populacao, poder legislativo e os 

tribunais de contas. 

Entendendo este controie, conforme aborda Andrade (2010, p. 10), como sendo uma "etapa 

de verificacao em que cabe aos orgaos externos de fiscalizacao de cada poder verificar, 

analisar, apurar e concluir entendimento sobre determinado assunto administrativo ou 

contabil", a Prefeitura Municipal de Cajazeiras ancora-se, conforme mencionado de forma 

slmplista pelo contador (consoante resposta a questao 3.2.1), na Lei n° 4.320/64, que estatui 

Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboracao e controie dos orcamentos e balancos 

publicos, sob pena de imputacao de debito ou cominacao de multa. 

Embora ja esteja em vigor as NBCASP, estas nao foram ainda implementadas pelo 

municipio, pautando-se apenas na lei ordinaria anteriormente citada. 

3.2.2 A Contabilidade da entidade e orientada pelas Normas Brasileiras de 

Contabilidade Aplicadas ao Setor Publico (NBCASP)? 



41 

A pergunta foi respondida monossilabicamente corn um "sim". Porem, fazendo referenda a 

resposta anterior, vertfica-se que nao ha essa observancia. Outrossim, nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA site Portal 

Transparencia Brasil da Prefeitura de Cajazeiras, as NBCASP nao figuram na composicao 

do rol das legislagoes que nele constam. Integrado apenas pelas: Lei Complementar 

101/2000 (Lei Responsabilidade Fiscal), Lei Complementar 131/2009 (Lei da 

Transparencia), Lei n° 4.320/1964 e Portaria Interministerial STN 163/2001 (Natureza da 

Receita e da Despesa). 

As NBCASP surgem dando um novo enfoque a Contabilidade Publica Brasileira. Essa 

moderna roupagem devera ser utilizada pelos municipios, de forma obrigatoria, a partir de 

2013, como preconiza a Portaria n° 467/2009. Entretanto, o contador afirmou utilizar essas 

normas, nao havendo compatibilidade entre esta resposta e a pratica observada, mediante 

os relatorios contabeis e a propria entrevista. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3 Processo de Avaliagao 

Como e feita a avaliagao dos bens publicos de uso comum administrados pela 

entidade? 

O processo de aquisicao de um bem pelo orgao publico, segundo o contador, e 

desenvolvido da seguinte forma: caso nao seja realizado com recursos proprios, 

primeiramente deve ser elaborado um projeto, para que o convenio possa ser firmado. Apos 

a liberacao deste, o engenheiro da prefeitura elabora uma planilha de custos, conforme 

prego de mercado, que servira de base para o processo licitatorio. Entao, "o melhor trabalho, 

o melhor prego que beneficie a sociedade, e esse que sera empenhado e executado no 

processo orgamentario", defendeu o contador. Firmado o contrato, segue a ordem de 

servigo dada pelo prefeito; assim, a obra e empenhada. 

A luz da Lei n° 4.320/64, art. 106, a avaliagao contempla apenas alguns elementos do 

patrimonio: 

I - os debitos e creditos, bem como os tftulos de renda, pelo seu valor 
nominal, feita a conversao, quando em moeda estrangeira, a taxa de 
cambio vigente na data do balango; 
II - os bens moveis e imoveis, pelo valor de aquisigao ou pelo custo de 
produgao ou de construgao; 
III - os bens de almoxarifado, pelo prego medio ponderado das compras. 
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A resposta produzida pelo contador esta ern conformidade com a Lei n° 4.320/64, uma vez 

que esta atribui ao tipo de bem em estudo o earater nao patrimonialista. Levando em 

consideracao que a aquisicao, producao ou construgao de bens de uso comum nao gera 

beneficios economicos, portanto nao fara parte do patrimonio da entidade, o seu empenho 

representara uma despesa, a qual sera reconhecida apenas em um exercicio financeiro, 

caracteristica da contabilidade orgamentaria. 

As orientagoes tecnicas atuais dirigidas as ciencias contabeis sao mais abrangentes, 

pautando-se numa contabilidade patrimonial. Baseado na premissa que as NBCASP foram 

criadas com o intuito de, entre outras praticas: reconhecer, mensurar e evidenciar todos os 

elementos patrimoniais, nela encontra-se inserido o reconhecimento dos bens de uso 

comum, sendo classificado como item do ativo imobilizado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.4 Demonstratives Contabeis zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.4.1 Os bens publicos de uso comum administrados pela prefeitura sao 

evidenciados em que demonstragoes? 

Fundamentado na Lei n° 4.320/64, a consecugao dos bens publicos de uso comum permite 

seu registro nos Balangos Orgamentario e Financeiro, ja que este tipo de bem nao esta 

disponivel para alienagao, nem traz retomo economico, revela o contador. Sobre esses 

demonstrativos a referida lei diz: 

Art. 102. 0 Balango Orgamentario demonstrara as receitas e despesas 
previstas em confronto com as realizadas. 
Art. 103: 0 Balango Financeiro demonstrara a receita e a despesa 
orgamentarias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza 
extra orgamentaria, conjugados com os saldos em especie provenientes do 
exercicio anterior, e os que se transferem para o exercicio seguinte. 

Uma revisao feita na Prestagao de Contas Anuais (PCA) 2010, conforme pegas em anexo, 

da prefeitura em estudo apurou-se que os bens de uso do povo, que tern interferencia 

humana, sao sempre realizados por terceiros, e a representagao contabil desse fato 

demonstra que as obrigagoes sao registradas no passivo, quando do nao pagamento 

integral dentro do exercicio, sob a conta Restos a pagar, conforme Balango Patrimonial 

(BP); porem, nao se ve contrapartida no ativo, visto que estes nao trazem retorno 
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economico. Nesse demonstrativo observa-se a contazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Bens imoveis, e na Demonstracao da 

Variagao Patrimonial (DVP) a conta Construgao e Aquisigao de Bens Imoveis, que, de 

acordo com o Relatorio dos Bens Incorporados, representam a construgao de um posto de 

saude e a ampliagao de uma escola, que nao caracterizam bens de uso do povo. No 

Resumo Demonstrativo das Receitas e Despesas segundo as categorias economicas -

Anexo I do PCA depara-se com todos os investimentos efetuados pela entidade, que 

conciliando com o Demonstrativo das Despesas (Anexo II), observa-se que este e o 

somatorio das rubricas: Obras e instalagdes; Equipamento e Material Permanente; 

Aquisigao de Imoveis. No Balango Orgamentario (BO) (Anexo XII) esses bens se 

apresentam sob a conta Creditos Orgamentarios e Suplementares. Por fim, o Balango 

Financeiro (BF) traz os recursos desses bens mencionados discriminado pela conta 

Urbanismo. 

Com o intuito de melhor representar o patrimonio publico, as demonstragoes contabeis 

trazem para si essa responsabilidade. Assim, o CFC atraves da Resolugao n° 1133/08 

aprova a NBC T 16.6, que estabelece as demonstragoes contabeis que devem ser 

elaboradas e divulgadas pelos entes publicos. Desfrutando dessa norma e considerando 

que as obras que sao realizadas para usufruto do povo incorporam o patrimonio da 

entidade, estas devem ser registrados como ativo imobilizado no BP. No que tange a DVP, 

infere-se que a inclusao nessa demonstragao se justifica pelo fato que estas obras 

provocam variagao no resultado patrimonial, inclusive as depreciagoes previstas em lei. A 

inclusao dos bens de uso do povo nesses dois demonstrativos nao os exime de ser 

mensurados no Balango Orgamentario e no Balango Financeiro. De modo a observar que 

estes serao registrados sob o aspecto orgamentario e patrimonial. 

Nesse sentido, foi questionado ainda ao contador qual seria o impacto da mensuragao dos 

bens de uso comum. Este ponderou que impactaria positivamente, "uma vez que deixaria 

toda a sociedade informada, mostrando transparencia dos servigos executados". 

3.4.2 Os chterios de mensuragao (avaliagao) de bens publicos de uso comum sao 

evidenciados em notas explicativas? 

Segundo o contador, "a nota explicativa serve para esclarecer a Nota de Empenho ou 

Convenios Celebrados, destacando de onde vieram os recursos, qual o objetivo destes, 

valor celebrado, etc." 
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Os resultados gerais do exercicio serao dernonstrados, segundo a Lei n° 4.320/44, art. 101 

no (a): Balango Orgamentario, Balango Financeiro, Balango Patrimonial, Demonstragao das 

Variagoes Patrimoniais. Observa-se que esta lei nao menciona as Notas Explicativas. 

O entrevistado considerou a Relagao dos Convenios, que e uma exigencia da Resolugao 

Normativa TC 07/01, no seu anexo I, como sendo o demonstrativo em questao. Este anexo 

nao corresponde exatamente ao conceito de nota explicativa, porem, nao deixa de ser um 

relatorio que oferece informagoes complementares. 

Com o intuito de prestar melhores informagoes para os usuarios internos e externos, as 

demonstragoes sofreram alteragoes e inclusoes, como ja abordadas. Nessa ordem, as 

Notas Explicativas passam a integrar as demonstragoes contabeis detalhando-as, adverte a 

NBC T 16.6. Contemplada tambem pela NBC T 16.5, orientando que na ausencia de norma 

contabil aplicada ao setor pubico, o profissional da contabilidade deve utilizar, 

subsidiariamente, as normas nacionais e internacionais que tratem de temas similares, 

evidenciando o procedimento e os impactos em notas explicativas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.5Periodicidades dos relatorios zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os relatorios nos quais aparecem os bens de uso comum sao preparados com que 

periodicidade? 

O contador entrevistado afirmou que os municipios devem apresentar on-line suas 

prestagoes de contas ao Tribunal de Contas da Paraiba atraves dos seguintes relatorios, 

ressaltando que todos evidenciam os bens indagados, quando da sua realizagao: 

- Balancete: Contem as contas analiticas e sinteticas utilizadas pela entidade e os 

respectivos saldos. E, de acordo com o calendario de obrigagoes, esse 

demonstrativo deve ser enviado mensalmente para o Tribunal de Contas da Paraiba. 

- Relatorio Resumido de Execugao Orgamentaria (RREO): A CF/88 estabelece no seu 

artigo 165, § 3° que este deve ser publicado, ate trinta dias apos o encerramento de 

cada bimestre; 

- Relatorio de Gestao Fiscal (RGF): respaldada na LRF, art. 54, este relatorio deve ser 

emitido ao final de cada quadrimestre; 
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- Prestagao de Contas Anual (PCA); O art. 5 1 , § 1°, I da LRF, estatui que os 

Municipios encaminhern suas contas anuais para o Poder Executivo da Uniao e do 

Estado respectivo, ate trinta de abril do ano subsequent^. Esse relatorio absorve 

todas as demonstragoes exigidas pela Lei n° 4.320/64, no entanto, as que miram os 

bens em estudo, ja foram mencionadas anteriormente. 

Constata-se que os municipios estao sob o jugo de varios instrumentos de fiscaiizagao, 

controie e transparencia, de modo a garantir a eficiencia da gestao fiscal e contabil. Nesse 

sentido, as NBCASP determinam que outras informagoes interpretativas sejam geradas, a 

fim de fortalecer esse processo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.6 Depreciacao, amortizagao e exaustao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A contabilidade da entidade calcuia e contabiliza a depreciagao, amortizagao e 

exaustao dos bens publicos de uso comum? 

"Sim, o proprio programa tern os calculos para fazer essas depreciagoes" (Contador). 

O referido profissional argumentou que ha essa pratica, porem a unica previsao para 

depreciagao na Lei n° 4.320/64, a qual Ihe oferece suporte, e para os bens das entidades 

autarquicas ou paraestatais, conforme art. 108, § 2°. Outrossim, se essas depreciagoes 

fossem realmente registradas haveria redugao da conta Bens Imoveis no BP, sob o nome 

depreciagao acumulada e no DVP ela iria se apresentar como depreciagao de bens imoveis 

na divisao "Independentes da Execugao Orgamentaria". 

Sobre o assunto, Slomski (2009, p. 417) lembra que, os Balangos Patrimoniais produzidos 

pelos entes publicos dificilmente apresentam a conta de depreciagao acumulada. 

Contemplando essa pauta, a NBC T 16.9 conjectura essa pratica, embora afirme que "os 

bens de uso comum que absorveram ou absorvem recursos, considerados tecnicamente, de 

vida util indeterminada, nao estao sujeitos ao regime de depreciagao". Os demais bens de 

uso do povo sao passiveis sim de depreciagao, devendo ser reconhecida no resultado a 

parcela do decrescimo patrimonial. 
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3.7 Impairment zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.7.1 A contabilidade da entidade ja adota a metodologia de redugao ao valor 

recuperavel de ativos (bens de uso comum)? 

3.7.2 Caso positivo, qual a periodicidade do teste de impairment (imparidade)? 

3.7.3 Caso positivo, como sao contabilizados os ajustes? 

3.7.4 Qual a sistematica adotada pela contabilidade da entidade para o calculo do 

valor recuperavel dos ativos (bens) publicos de uso comum? 

A nao familiaridade com o termo levou o contador num primeiro momento a responder que 

realiza testes de impairment; entretanto, apos esclarecimento sobre esse instrumento, o 

mesmo concluiu que esse ajuste do valor do ativo ainda nao acontece. Como a resposta a 

primeira pergunta desse topico foi respondida negativamente nao foram realizados os outros 

tres questionamentos no que tange ao teste de impairment. 

Com efeito, esse e um elemento que foi introduzido institucionalmente na Contabilidade 

Publica Brasileira recentemente, atraves da NBC T 16.10, o qual ainda merece o 

desenvolvimento por outros estudos, haja vista que esta nao estabelece criterios para 

avaliar esses ativos, apenas o define. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.8Reavaliacao 

Como e feito o processo de reavaliagao dos bens publicos de uso comum (bens de 

capital) administrados pela entidade? 
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Atraves de exemplos dados pelo contador, do que acontece com outros bens, constatou-se 

que esse procedimento nao e adotado pela prefeitura, O profissional ressaltou, ainda, que 

"nao ha necessidade, ja que esses bens sao inalienaveis". 

A Lei n° 4.320/64, em seu artigo 106,§ 3°, estabelece reavaliacao apenas para aiguns 

elementos patrimoniais, no entanto os bens de uso comum nao sao assim classificados por 

essa lei, dessa forma nao ha previsao de reavaliacao para esses bens. 

Dada a facultatividade a obediencia as NBCASP e que se justifica essa eximicao ao 

processo de reavaliagao. Nao obstante, essas normas determinam: "as reavaliacoes devem 

ser feitas utilizando-se o valor justo ou o valor de mercado na data de encerramento do 

Balanco Patrimonial" (NBC T 16.10). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.9 Fair value zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ja e pratica na entidade a preocupagao com a mensuragao de bens pubiicos de uso 

comum (bens de capital) pelo fair value (valor justo)? 

Segundo o contador: "Esse bens sao avaliados sim... na propria formacao do convenio, 

deve ter uma proposta de preco que apresente urn valor real, isso serve para aquisicao, 

construcao...." 

A Lei n° 4.320/64 nao preve a avaliacao dos bens de uso comum pelo fair value. A NBC T 

16.10 pressupoe que fair value (valor de mercado ou valor justo) e "o valor pelo qual urn 

ativo pode ser intercambiado ou urn passivo pode ser liquidado entre partes interessadas 

que atuam em condicoes independentes e isentas ou conhecedoras do mercado". 

A perspectiva de fair value para o entrevistado se manifesta na representagao do valor real 

na data de aquisicao e/ou melhorias do bem publico do povo. Na verdade, esse termo se 

traduz na estimativa de preco corrente considerando que este bem seria vendido. Essa 

resposta leva a reflexao que determinados tratamentos, como por exemplo o fair value, 

instituidos com as novas normas aplicadas ao setor pubiicos sao totalmente desconhecidas 

pelo contador da entidade em estudo. 
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3.10 Est imat iva de vida util zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Normalmente, que criterios sao utilizados para se estimar a vida util dos bens 

pubiicos de uso comum? 

Conforme o contador, a vida util dos bens de uso comum nao e estimada. 

De fato, a estimativa de vida util para os referidos bens nao e suposta pela Lei n° 4.320/64, 

ja que como explicitado anteriormente a depreciacao, amortizagao e exaustao tambem nao 

sao estatuidas. 

Nesse contexto, a NBC T 16.9 esclarece que a vida util economica e o periodo de tempo em 

que se espera que o bem produza beneficio future Esses ativos, uma vez que por essa 

norma os bens de uso do povo sao assim, classificados, devem ser revisados no final de 

cada exercicio, para tanto, utiliza-se de laudo tecnico especifico para defini-lo. 

3.11 Manutengao 

Como sao tratados os gastos com manutengao dos bens de uso comum na 

entidade? 

Ponderando que essa despesa nao gera patrimonio, ou seja, nao agrega valor, apenas 

conserva o bem, o contador classificou os gastos com manutengao como despesas 

correntes. Fortalecendo o comentario a Lei n° 4.320/64, art. 12, § 1° salienta que se 

classificam como despesas de custeio, que fazem parte das despesas correntes, as 

dotagoes para manutengao de servigos anteriormente criados, inclusive as destinadas a 

atender a obras de conservagao e adaptagao de bens imoveis. As NBCASP concatenam 

dessa pratica contabil. 

3.12 Benfeitorias 

Como sao tratados os gastos com benfeitorias feitas aos bens de uso comum na 
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entidade? 

Os gastos tidos com benfeitorias sao admitidos como investimentos, advertiu o entrevistado. 

Conforme o anexo li da Lei n° 4.320/64, esses gastos aparecem sob a rubrica de Obras e 

Instalagdes, que na verdade sao ciassificados como Investimento dentro do grupo de 

natureza da despesa, e como Despesa de capital de acordo com a categoria economica. 

Figurando assim no Demonstrative das Despesas segundo as categorias economicas, 

atraves do eddigo orcamentario: 4.4.90.51.01 

As NBCASP estao de acordo com esse dispositivo legal que aduz serem os gastos com 

benfeitorias urn investimento, porem as regras atuais sao mais claras por trazer na sua 

redacao que estes gastos serao incorporados ao valor do ativo quando houver possibilidade 

de geracao de beneficios economicos futuros ou potenciais de services, adicionados aos 

originalmente avaliados. Deve-se lembrar que as novas normas contabeis dirigidas ao setor 

publico consideram os bens de uso comum como um ativo imobilizado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.13 B e n s doados 

Como sao tratados na contabilidade os bens de uso comum recebidos em doagao? 

O contador esclarece que a doagao nao e uma pratica comum, porem se alguem 

promovesse algum beneficio a prefeitura esse nao sofreria da qualidade de registro. Talvez, 

tivesse um acordo para abatimento ou redugao do IPTU. No entanto, essa atitude de 

concessao pela entidade deve estar prevista em lei. 

Diante do que se tern em mente que a entidade de direito publico e que deve promover 

politicas publicas que beneficiem a populacao, dificilmente a doagao acontecera, mesmo 

assim a NBC T 16.10 preve este fato, e ordena que este deva ser incluido no ativo nao 

circulante. 

Considerando as respostas obtidas atraves dessa entrevista, reforga-se que a contabilidade 

da prefeitura em estudo nao se orienta ainda, pelas Normas Brasileiras de Contabilidade 

Aplicadas ao Setor Publico, sendo necessario que o contador se capacite para as novas 

demandas e orientagces que este tern a cumprir quando da obrigatoriedade destas pelos 

municipios a partir de 2013. 
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4 C O N S I D E R A Q O E S FINAIS 

Com este trabalho, procurou-se percorrer caminhos que visassem identificar a pratica 

contabil do processo de mensuragao dos bens de uso comum, desenvolvida pela entidade 

de direito publico, Prefeitura Municipal de Cajazeiras. No desenrolar do correlato estudo, 

observou-se que, atrelada ao processo orcamentario, encontra-se a Contabilidade Publica 

desse ente, destacando apenas o fluxo de caixa, repelindo o patrimonio. O referencial 

teorico respalda essa pratica, e aponta que novas diretrizes sejam encaminhadas. Nesse 

sentido, a contabilidade se atualiza buscando evidenciar com clareza o patrimonio da 

administragao publica, implicando em custo, tanto financeiro como adaptativo. 

Considerando as analises dos resultados, observa-se que a pratica atual, fundamentada nas 

NBCASP, da um novo dimensionamento para o registro de bens que sao de uso comum, 

indicando que estas devem ser representadas por contas patrimoniais, ou seja, estes bens 

deverao ser ativados compensando a obrigacao desencadeada. Portanto, passam a ser 

evidenciados, alem de nos Balangos Orgamentario e Financeiro, tambem na Demonstragao 

da Variagao Patrimonial e no Balango Patrimonial, com as devidas informagoes adicionais 

nas Notas Explicativas. 

Considerando que as NBCASP auxiliarao na implantagao do controle contabil, pode-se 

entao aferir que esta convergencia e mais do que uma obrigagao, e uma oportunidade para 

que a gestao publica possa oferecer maior comparabilidade e eficiencia. Esse processo 

melhorara azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA accountability da contabilizagao, possibilitando a transparencia das 

informagoes, tanto para os cidadaos em geral como para a propria administragao. 

Destacando, ainda, que o uso dessas informag5es seria um artificio de controle contra 

fraudes e erros na aplicagao dos recursos pubiicos. 

As ilagoes feitas a partir da interpretagao dessa pesquisa tem-se razoes para afirmar que 

todo vigor sera valido pela convergencia, haja vista que em 2013 sera obrigatorio o uso 

dessas novas normas aplicadas nesse setor pelas prefeituras. Outrossim, essa 

convergencia trara impacto positivo de ordem econdmica, visto que a contabilidade e uma 

linguagem de negocio; para a propria prefeitura, pela eficiencia gerencial; para os 

profissionais, pelo aperfeigoamento necessario para que possam produzir informagoes uteis 

e que atendam ao sistema normativo; e porf im, aos usuarios das demonstragoes contabeis, 

haja vista que as mudangas ocorridas nessas demonstragoes buscam promover 

transparencia dos resultados, tornando esses usuarios aptos a avaliar a eficiencia e eficacia 

da administragao cajazeirense. 



51 

Como sugestao de outras pesquisas propoe-se verificar a pratica da mensuracao dos bens 

de uso comum diante da efetiva implantacao das Normas Brasiieiras Aplicadas ao Setor 

Publico, confrontando os resultados obtidos nesse estudo, de modo a observar se a 

expectativa gerada pela pesquisa, que por intermedio da tecnica utilizada para obtencao e 

analise dos dados observou-se que existe uma sensibilidade favoravel as mudancas, 

realmente se consolidou. 
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APENDICE A - Roteiro de Entrevista 

Universidade Federal de Campina Grande 

Centra de Ciencias Juridicas e Sociais 

Unidade Academica de Ciencias Contabeis 

Caro Contador, 

Estamos conduzindo uma pesquisa academica intituiada "NOVOS PARADIGMAS NO 

SISTEMA DE MENSURACAO DOS BENS PUBLICOS DE USO COMUM: Um estudo no 

municipio de Cajazeiras-PB", e precisamos muito da sua participagao. Por favor, responda 

as questoes abaixo sem precisar se identificar. 

Agradecemos, e muito, pela sua colaboracao. 

Pesquisadora: Jumara Adriana Moreira Pessoa Leite (aluna concluinte do curso de ciencias 

contabeis) 

Orientador: Prof. Hiponio Fortes Guilherme - Unidade Academica de Ciencias Contabeis. 

01 - Qual o conceito de ativo adotado na contabilizagao dos recursos da entidade 

(prefeitura de Cajazeiras)? 

( ) a) Sao despesas correntes; 

( ) b) Sao investimentos; 

( ) c) Sao um conjunto de bens e direitos; 

( ) d) Sao recursos que geram bem estar para a sociedade; 

( ) e) Nao adotamos nenhum dos conceitos anteriores. 

02 - A Contabilidade da entidade e orientada pelas Normas Brasileiras de Contabilidade 

Aplicadas ao Setor Publico (NBCASP)? 

( ) a) Sim; 
( ) b) Nao; 

( ) c) Preferimos nao responder. 

03 - Qual a norma contabil tecnica que tern dado suporte as operacoes relacionadas a 

mensuracao de bens pubiicos por parte da contabilidade dessa entidade? 

( ) a) A NBC T 16.10-Avaliagao e Mensuracao de Ativos e Passivos em Entidades do 

Setor Publico; 

( ) b) Artigos da Lei 4.320/64; 

( ) c) Nenhuma das legislagoes citadas 

Roteiro de Entrevista 

Porque? 
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04 - Como e feita a avaliagao dos bens pubiicos de uso comum administrados pela 

entidade? 

( ) a) Pelo custo de aquisicao - registro pelo valor original; 

( ) b) Pelo custo de construcao - quando for o caso; 

( ) c) Pelo valor de mercado; 

( ) d) Pelos valores empenhados e executados - no processo orcamentario; 

( ) e) Nao adotamos nenhum dos criterios anteriores. 

Porque? 

05 - Os bens pubiicos de uso comum administrados pela prefeitura sao evidenciados em 

que demonstragoes? 

( ) a) Relatorios gerenciais mensais, preparados pela contabilidade; 

( ) b) Demonstragao de variagao patrimonial; 

( ) c) Balango Orgamentario; 

( ) d) Balango Patrimonial; 

( ) e) Balango Financeiro; 

( ) f) Em nenhum dos demonstratives anteriores. 

06 - Qual a periodicidade na qual os relatorios de bens (ativos) de uso comum sao 

preparados? 

( ) a) Mensal; 

( ) b) Trimestral; 

( ) c) Semestral; 

( ) d) Anual; 

( ) e) Bienal. 

07 - A contabilidade da entidade calcula e contabiliza a depreciagao, amortizagao e 

exaustao dos bens pubiicos de uso comum? 

( ) a) Sim; 

( ) b) Nao; 

Porque? 

( ) c) Preferimos nao Responder 

08 - A contabilidade da entidade ja adota a metodologia de redugao ao valor recuperavel de 

ativos (bens de uso comum)? 

( ) a) Sim; 

( ) b )Nao ; 

Porque? 
( ) c) Preferimos nao Responder. 

8.1 - Caso positivo (Sim), qual a periodicidade do teste dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA impairment (imparidade)? 

( ) a) Mensal; 

( ) b) Trimestral; 



58 

( ) c) Semestral; 

( ) d) Anual; 

( ) e) Bienal. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

8.2 - Caso positivo (Sim), como sao contabilizados os ajustes? 

( ) a)Em contas retificadoras (redutoras) do ativo; 

( ) b)Em contas do Patrimonio Liquido; 

( ) c)Em contas de resultado (perda por desvalorizagao); 

( ) d)Nenhuma das aiternativas anteriores, ou seja, nao ha contabilizagao de tais 

ajustes. 

09 - Qual a sistematica adotada pela contabilidade da entidade para o calculo do valor 

recuperavel dos ativos (bens) pubiicos de uso comum ? 

( ) a) Adotamos o valor de mercado; 

( ) b) Adotamos como base de mensuracao o custo original de aquisicao ajustado pela 

depreciagao acumulada; 

( ) c) Adotamos o valor em uso; 

( ) d) Adotamos o valor justo; 

( ) e) Nao adotamos nenhuma das bases anteriores. 

Porque? 

10 - Como e feito o processo de reavaliagao dos bens pubiicos de uso comum (bens de 

capital) administrados pela entidade? 

( ) a) Nao fazemos reavaliagao de bens pubiicos de uso comum; 

Porque? 

( ) b) Atraves de laudos tecnicos especializados contratados pela prefeitura; 

( ) c) Atraves do ajuste dos valores contabeis aos valores de mercado; 

11 - Ja e pratica na entidade a preocupagao com a mensuragao de bens pubiicos de uso 

comum (bens de capital) pelozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fair value (valor justo)? 

( ) a )S im ; 

( ) b) Nao; 

Porque? 

( ) c) Preferimos nao responder. 

12 - Normalmente, que criterios sao utilizados para se estimar a vida util dos bens pubiicos 

de uso comum? 

( ) a) Atraves de laudos tecnicos especializados contratados pela prefeitura; 

( ) b) Estimativa contabil - feita pela propria contabilidade; 

( ) c) Nao estimamos a vida util dos bens pubiicos de uso comum; 

Porque? 
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( ) d) Outros. 

13 - Os criterios de mensuracao (avalsacao) de bens pubiicos de uso comum sao 
evidenciados em notas explicativas? 

( ) a) Sim; 

( ) b) Nao; 

Porque? 

( ) c) Preferimos nao responder. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

14 - Como sao tratados os Gastos com manutengao dos bens pubiicos de uso comum na 

entidade? 

( ) a) Sao tratados como despesas correntes; 

( ) b) Sao tratados como despesas extra orgamentarias; 

( ) c) Sao tratados como investimentos; 

( ) d) Sao tratados como benfeitorias; 

( ) e) Nao sao tratados pelos criterios acima. 

Porque? 

15 - Como sao tratados os Gastos com benfeitorias feitas aos bens pubiicos de uso comum 

na entidade? 

( ) a) Sao tratados como despesas correntes; 

( ) b) Sao tratados como despesas extra orgamentarias; 

( ) c) Sao tratados como investimentos; 

( ) d) Sao tratados como ativo nao circulante; 

( ) e) Nao sao tratados pelos criterios acima. 

Porque? 

16 - Como sao tratados na contabilidade os bens pubiicos de uso comum recebidos em 

doagao? 

( ) a) Sao incluidos no ativo circulante da entidade; 

( ) b) Sao incluidos no ativo nao circulante da entidade; 

( ) c) Sao tratados como investimentos; 

( ) d) Nenhum dos tratamentcs anteriores. 

Porque? 
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A N E X O S 



Munic ip io : CAJAZEIRAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Poder: ' EXECUTIVO 

P R E S T A C A O DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2010 

AnfexoI 

Resumo Demonstrativo das Receitas e Despesas segundo as categ. economicas (Consolidado) 

R E C E I T A R$ R$ D E S P E S A S R$ R$ 

RECEITAS C O R R E N T E S 

RECEITA T R I B U T RIA 

RECEITAS 0 E C O N T R I B U T E S 

RECEITA PATRIMONIAL 

RECEITAS DE SERVICOS 

T R ANSF ER#NCIA S C O R R E N T E S 

O U T R A S RECEITAS C O R R E N T E S 

FUNOEB 

F U N D E B 

3.611.716,48 

1.636.028,06 

847.289,75 

3.355,00 

51.838.155,38 

876.721,89 

-4.454.354,66 

58 .813.266,56 

-4 .454.354,66 

D E S P E S A S CORRENTES 

P E S S O A L E ENCARGQS SOC1AIS 

O U T R A S DESPESAS CORRENTES 

31.472.777,78 

19.933.292,91 

51.406.070,63 

SUPERAVIT 2.952.841,21 

T O T A L • 54 .358.911,90 T O T A L 54.338.911,90 

SUP ERAVIT DO O R C A M E N T O C O R R E N T E 2.952.841,21 

RECEITAS DE CAPITAL 

T R A N S F E W N C I A S DE CAPITAL 2.085.315,37 

2.0S5.315.S7 D E S P E S A S D E CAPITAL 

INVESTIMENTOS 

I rwersdes Financeifas 

Aroor i izapao da Dtvida 

3.103.598,67 

212.400,00 

1,838.381,59 

5.154.360,26 

DEFICIT > 3 .069.044,29 

T O T A L 5.154.360,26 T O T A L 5,154.360,26 

DEFICIT QRCAMENTARIO 116.203,08 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-

T O T A L 56.5S0.-430.9S T O T A L 56.560.430,95 

R E S U M O G E R A L 

DESCRICAO RECEITA DESPESA 

RECEITAS E DESPESAS CORRENTES 

RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL 

DEDUgOES PARA 0 FUNDEB 

DEFICIT ORCAMENTARIO 

58.813.266,56 

2.085.315,97 

-4.454.354,65 

116.203,08 

51.406.070,69 

5.164.360,26 

T O T A L 56.5653.430,95 56.560.430,95 

LEONID SOUZA DE ABREU 

PREFEITO 



Munic ip io : • CAJAZEIRAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Poder: EXECUTIVO 

P R E S T A C A O DE CONTAS DO EXERCJCIO DE 2010 

Anexo II - Despesa 

Demonstrative das Despesas segundo as categorias economicas (Consolidado) 

Pagina.1 de 25 

CODIGO 
ELEMENTO DE MODALIDAOE DE G R U P O D E CATEGORIAS 

CODIGO ESPECiFICACAO DESPESA . APL ICACAO NATUREZA DA ECONOMICAS 

RESUMO GERAL DA DESPESA 

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 51.406,070,69 

3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31.472.777,78 

3.1.90.00.00 . APL1CACOES D1RETAS 31.421.875,69 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
& 
2 
F 

3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 2.240.549,39 & 
2 
F 3.1.90.01.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS 2.240.549,39 

& 
2 
F 

3.1.90.03.00 PENSOES 456.307,31 

& 
2 
F 

. 3.1.90.03.01 PENSOES 456.307,31 i 
3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 6.957.993,32 

3.1.90.04.01 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 6.957.993,32 J 

3.1.90.09.00 SALARIO-FAMILIA - , 2.671,96 

3.1.90.09.01 SALARlO-FAMiLIA 2.671,96 

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- 21.443.463,94 c 
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 21.443.463,94 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 309.014,04 

3.1.90.13.01 OBRIGACOES PATRONAIS 309.014,04 

3.1.90:92.00 DESPESAS DE EXERCiCiOS ANTERIO 11.875,73 

3.1.90.92.01 DESPESAS DE EXERCiCiOS ANTERIO 11.875,73 

3.1,91.00.00 A p l i c a c a o Diieta Decorrente en 50.902,09 

3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - BCPREV 46.810,89 a, 
9! 
M 

3.1.91.13.01 OBRIGACOES PATRONAIS - BCPREV 46.810,89 

a, 
9! 
M 

3.1.91.92.00 Despesas de Exercicios a n t e r i o 4.091,20 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

$ 3.1.91.92.01 4.091,20 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA<S 
CI) 

~Q 3.3.00 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.933.292,91 

<S 
CI) 

~Q 

3.3.50.00.00 Transferdncias a InstituicoesP 35.1 12,70 0 
« 

3.3.50.43.00 Subvencoes Socials 35.112,70 

0 
« 

3.3.50.43.01 Subvencoes Socials 33.612,70 

3.3:90.00.00 APLICACOES DIRETAS 19.898.180,21 

3.3.90.05.00 Outros Beneficios Previdenciar 82.499,55 

3.3.90.05.01 Outros Beneficios Previdenciar '. 82.499,55 

3.3.90.14.00 DjARIAS - CIVIL 151.224,00 

3.3.90.14.01 DIARIAS - CIVIL 151.224,00 

3.3.90.18.00 Auxiiio Financeiro a Estudante 2.800,00 

3.3.90.18.01 Auxilio Financeiro a Estudante 2.800,00 

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.671.854,52 



Municipio:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CAJAZEIRAS 

Poder: EXECUT1VO 

P R E S T A C A O DE CONTAS DO EXERCl'CIO DE 2010 

Anexo li - Despesa 

Demonstrat ive das Despesas segundo as categorias economicas (Consol idado) 

CODIGO ESPECiFICACAO 
ELEMENTO DE 

DESPESA 
MODALIDADE DE 

APLICACAO 

GRUPO DF 
NATUREZA DA 

CATEGORIAS 

ECONOMICAS 

3.3.90.30.01 MEDICAMENTOS 4.089.709,53 

3.3.90.30.02 MATERIAL ODONTOLOGICO 1.330.843,68 

3.3.90.30.03 MATERIAL L A B O R A T O R Y , 951,493,25 

3.3.90.30.04 MATERIAL HOSPITALAR 193.780,89 

3.3.90.30.05 SERV. MEDICOS, HOSPITALARES, O 106.027,17 

3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU 211.844,85 

3.3.90.32.01 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU 211.844,85 

3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 5.598,18 

3.3.90.33.01 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 5.598,18 

3.3.90.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 72.200,00 

3.3.90.35.01 SERVICOS DE CONSULTORIA 72.200,00 

3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1.287.709,57 

3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1.287.709,57 

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 9.971.984,38 

3.3.90.39.01 M A N U T E N C A O E CONSERVACAO DE MA 9.792.613,77 

3.3.90.39.02 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 14.560,00 

3.3.90.39,06 164.810,61 

3.3.90.41.00 CONTRIBUICOES 2.700,00 

3.3.90.41.01 CONTRIBUICOES 2.700,00 

3.3.90.43.00 Subvencoes Socials 16.800,00 

3.3.90.43.01 Subvencoes Sociais 16.800,00 

3.3.90.47.00 OBRIGACOES TR1BUTARIAS E CONTR 199.654,34 

3.3.90.47.01 OBRIGACOES TRIBUTARiAS E CONTR 199.654,34 

3.3.90.48.00 OUTROS AUXiLIOS FINANCEIROS AS 218.725,70 

3.3.90.48.01 OUTROS AUXiLIOS FINANCEIROS A 218.725,70 

3.3.90.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS 980.669,18 

3.3.90.91.01 SENTENQAS JUDICIAIS 980.669,18 

3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCiCiOS ANTERIO 21.915,94 

3.3.90.92.01 DESPESAS DE EXERCiCiOS ANTERIO 21.915,94 

4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.154.380,26 

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 3.103.598,67 

5.154.380,26 

4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS 3.103.598,67 

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES 2.424.529,13 

4.4.90.51.01 OBRAS E INSTALACOES 2.424.529,13 

. 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 358.762,15 
i 
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Poder: EXECUTIVO 

PRESTAQAO DE CONTAS DO EXERCiCIO DE 2010 

Anexo II - Despesa 

Demonstrativo das Despesas segundo as categorias economicas (Consolidado) 

CODIGO ESPECIFICACAO 
ELEMENTO DE 

DESPESA 

MODALIDADE DE 

APL iCACAO 

GRUPO DE 

N A T U R E Z A DA 
CATEGORIAS 

ECONOMICAS 

4.4,90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 358.762,15 

4.4.90.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 320.307,39 

4.4.90.61.01 AQUISiCAO DE 1MOVEIS 320.307,39 

4.6.00.00.00 Inversoes Financeiras 212 400,00 

4.5.90.00.00 Aplicacoes Diretas .212.400,00 

4.5.90.66.00 Concessao de Emprestimos e Fin 212.400,00 

4.5.90.66.01 Concessao de Emprestimos e Fin 212.400,00 

4.6.00.00.00 Amortizacao da Di'vida 1.838.361,59 

4.6.90.00.00 Aplia<;oes Diretas 1.838.361,59 

4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DiV lDA CONTRATUAL 1.838.361,59 

4,6.9071.01 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL 1.838.361,59 

TOTAL GERAL : 56.560.430,95 

C D 



Municipio:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CAJAZEIRAS 

Poder:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA >. EXECUTiVO 

P R E S T A C A O DE CONTAS DO EXERCICJO DE 2010 Pagina 10de 10 

Bens Incorporados (Consolidado) 

ESPECIFICACAO Data de Inicio Va lor 

TOTAL : - 3 4 9 , 7 2 5 , 1 5 

BENS IMOVEiS 

CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE SERRA DA ARARA 

CORRESPONDENTS A O S SERVICOS DE AMPLIACAO DA ESCOLADO SITIO RIACHO FUNOO. 

20/07/2009 

0 1 / 1 1 / 2 0 1 0 

23 .214 ,90 

5 7 . 0 5 3 , 0 0 

TOTAL 8 0 . 2 7 2 , 9 0 

TOTAL GERAL : . . . 4 2 9 . 9 9 8 , 0 5 

to zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
"•% 

o 

6 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a . 
c 

LEONID S.OU2S&/DE ABREU 

PREFEITO 

CD 
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PRESTACAO DE CONTAS DO EXERCiCfO DE 2010 ft>„in,.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA « t 

Anexo XV 

D e m o n s l r a c a o das VariacSes Patrlmonlals (Consol idado) 

Variassoes Ativas Varia?6es Passlvas 

T I T U L O S $ S S T I T U L O S * $ 

RESULTANTES DA EXECUGAO RESULTANTES OA EXECUgSO 

OHCAMENTARIA ORCAMENTARIA 

RECEITA ORqAMENTARIA DESPESAS CORRENTES 51.406.070.69 

RECEITAS CORRENTES 36.813.265,56 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31.472.777,78 

RECEITA TRIBUT RIA 3.611.716zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.16 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.833.282,91 

RECEITAS D £ CONTRIBUisoES 1.638.028,06 DESPESAS OF. CAPITAL 6,154.360*6 

RECEITA PATRIMONIAL 847.289,75 INVESTIMENTOS 3,103.598,67 

RECEITAS DE SERYKJOS 3.355,00 inversoes Financeiras 212.400,00 

TRANSFERiNGIAS CORRENTES 51 838.155,38 Amodiza^ao da Djyida 1.838.351,58 

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 876721,83 RSS6RVA ORCAMENTARIA 00 RPPS 0,00 

RECEITAS CORRENTES 0,03 ReSERVA QRCAMENTARIA D O RPPS 0,00 86.580:430,95 

RECEITAS QE CONTRIBUTES 0.00 

FUNDEB (<.-i54.354.S6) 

.FUNDEB (1,00 

RECEITAS DE CAPITAL 2,065.315,97 

TRANSF6R#NCIAS D E CAPITAL 2.065.315.S? 55.444.287,87 

' MUTACOES PATRIMONIAL MUTACOES PATRIMONIAL 

AquisicSo de Sans Md*eis 349,725,15 Cobraofa da Divida Aliva 

Ccmslru$ao e Aqulslgao de Bens Imovets 80272,93 A'iena^.fio de Bens MGveis 

ConsLe Aquis.de Bens da NaUndusiflai AlionavSo de Sens Imdveis 

Aqsjisspao de Tilulos a Vsiores Alienajao de Beds ds Naiureta Irdoslda! 

Emp?asiimos Concedicos Aliena$ao de Tsluios e Valores 

Amo-iiiasao da Qivlda Rundada Infema Empreslimos Tornados 

Piscaldnos Recebimento da CredHos 

Divarsas 429:998,05 56.874,225,92 InscdgaD da Divida 

http://-i54.354.S6
http://Aquis.de
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Demonstracao das Variagoes Patrlmonlals (Consol idado) 

Variajoes Ailvas Varlacdes Passlvas 

T I T U L O S $ S $ T I T U L O S $ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA$ $ 

Precal6rios 

Divetsaa 55.56 0,«D,9S 

INOEPENOENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA iNOEPENDENTES DA EXEOUQAO ORCAMENTARIA 

inscneSo da Divida Aliva 0,00 Carrcelgroenlo da Divida Aliva 0,00 

Irvscrl̂ ao de Outros Credilc-s 0,00 Encampafao de Divida? Passlvas 0,00 

iocorpora^ao de Sens (DoayrJes, Legados, Etc.) 0,00 Diverges 0,00 0,00 

Diversas 0,00 0,00 

Cancelamenlo de Resios a Pagar 0,00 

Total das Vanajoea Airvas 56.874.225,92 Tata! das Vanacees Passlvas 55.560.430.95 

RESULT ADO PATRIMONIAL RESULTADO PATRIMONIAL 

Superavil Veniicado 313.TM,9? 

TOTAL QERAL 56,5M.225,92 TOTAL GEHAL 1 
1 

56.874.225,92 

Paginal dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 

Anexo XV 

' C N I D S O U Z A D E ABFIEIJ 

P R E F E I T O 
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PRESTACAO DE CONTAS DO EXERCICJO D E 2010 

Anexo Xlf 

Balanco Orcamentar io (Consol idado) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

R E C E I T A D E S P E S A 

T I T U L O S P r e v i s a o E x e c u c a o D i f s r e n c a s T I T U L O S F i x a c a o E x e c u c a o D i f e r e n $ a s 

R E C E I T A S C O R R E N T E S 49.769.955,04 58 .813.266,56 9.043.311,52 Cred i tos Orcamentar ios e Suplernenlares 60.637.952,91 56.432.964.87 4 .204.988,04 

R E C E I T A T R t B U T RIA 2.346.752,00 3,611.716,48 1.264.964,48 Credi tos Especiais 1.959.199.58 127.456,08 1.831.733,50 

R E C E I T A S D E C O N T R I B U T E S 1.339.992,00 1.636.028,06 246 .036 ,06 Cred i tos Extraordtnar ios 

R E C E I T A PATRIMONIAL 344 .159 ,00 847.289,75 503 130,75 

R E C E I T A S D E S E R V I C O S 3 . 355 ,00 3 .355,00 

T R A N S F E R E N C E S C O R R E N T E S 44 .962 .677 ,04 5 1 . 8 3 8 . 1 5 5 . 3 8 6.875,478,34 

O U T R A S RECEITAS C O R R E N T E S 726 .375 .00 876.721.89 150.346,89 

R E C E I T A S D E . C A P I T A L 8.251-146,00 2 .085.315,97 4 .155.830,03 

T R A N S F E F W N C I A S 0 E CAPITAL 6 .251.146.00 2 .085.315,97 4 .165.830.03 

R E C E I T A S C O R R E N T E S 100.000,00 100.000.00 

R E C E I T A S D E C O N T R I B U T E S 100.000,00 100.000,00 

F U N D E B " (5 .138.138.00) (4 .454.354,86) 683.783,34 

F.UNDEB 

S O M A 50.982.963,04 56.444.22.7,87 5.461.264,83 S O M A 52.597.152,49 56.560.430,95 6.036.721,54 

Defici ts 11.614.189,45 116.203.08 11 467.986,37 Superav i ts 

T O T A L 62 .597 .152 ,49 56 .560.430,95 16,959.251.20 T O T A L 62.597.152,49 56.560.430,95 6.036.721,54 
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Poder: EXECUTIVO 

PRESTACAO DE CONTAS DO EXERCiCIO DE 2010 M * . > * « 

Anexo XIII 

Balance Financeiro (Consol idado) 

R E C E I T A DESPESA 

% T I T U L O S 5 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA? $ TITULOS s zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA$ 

O R C A M E N T A R I * 56.444.227,87 ORQAMENTARIA 56.560.430,95 

RECEITAS CORRENTES 58.813.288,56 LEGISLATIVE 1.961.019,46 

RECEITA TRiauT RIA 3.611.716,48 ESSENCIALAJUSTICA 169.623,65 

RECEITAS OH C O N T R I B U T E S 1,636.028,06 ADMINISTRASJAO 12.760.862,70 

RECEITA PATRIMONIAL 847.289.75 ASSISTENCIAL SOCIAL t.808.509,44 

RECEITAS D E SERVICOS 3.358,00 PREVIOENCIA SOCIAL 2.139.528,41 

TRANSFERSNCIAS CORRENTES 51.838.15S.38 SAOOE 18.258.478,41 

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 878.721,89 EDUCACAO 14.608.250,72 

Oerju^oes da Recalla Corranle (4.464.354,68) CULTURA 1,275.958,32 

RECEITAS CORRENTES 0,00 DIREITOS 0 6 CIDADANIA 0,00 

RECEITAS 0 E C O N T R I B U T E S 0,00 URRANISMO, • 2.357.243,69 

RECEITAS OE CAPITAL 2.085.315,97 HABITACAO 318.904,05 

TRANSFERSNCIAS OE CAPITAL 2.085.315,97 SANEAMENTO 27.332,73 

GESTAO AMBIENTAL O,00 

EXTRA-ORCAMENTARIA 8,490.690,25 AQRICULTURA 607.057,72 

6NERGIA 0,90 

RESTOS A PAOAR , 2.678.399,49 O E S P O R T O E U J E R 217.261,45 56.560.430,96 

I N S S - I N S T . NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 92,142,38 

IPAM • INST. DE PREY, E ASSIST.MUNICIPAL 31.111,15 EXTRA-QRCAMENTARIA 8.255,824,0? 

IRRF - IMPOSTO 0 6 RENDA RETIDO MA FONTS 45.120,87 

PENSAO AUM6NTICIA 9.120,00 INSS • INST. NACIONAL D O SEGURO S O O A L 92.142,38 

OUTRAS OPERACOES 870,38 IPAM • INST. D E PREV. E ASSIST.MUNICIPAL 31.129,10 

PASEP 19.456,30 iRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO MA FONTS 45,153,53 

RESTOS A PAGAR/2001(CANC£LAM£NTO, 1.548,18 RESTOS A PAGAR 25.603,43 

EMPRESTIMO BANCO REAL 78.452,38 PENSAO ALIMENTICIA 9.120,00 

ISS-IMPOSTO SOBRE SERVICO 5.735,00 OUTRAS OPERACOES 1.053,01 
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Munlc ip io; CAJAZEIRAS 

Poder: EXECUTIVO 

PRESTACAO DE CONTAS DO EXERClCIO DE 2010 

Anexo XII! 

Balanco Financeiro (Consalldado) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
R E C E I T A D E S P E S A 

T I T U L O S S $ $ T I T U L O S $ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS 

EMPRESTIMO BANCO 00 BRASIL 

ASS DOS VEREADOHES ALTO SEfiTAO PARAIBANO 

CONSIGNACAO INSS - EDUCACAO 

CONSIGNACAO INSS • FUNDEB 60% 

CONSIGI lAQAO - OUTRAS IPAM 

CONSIGIJACAO - IPAM FUNDEE 40*/. 

CONSIGI IAGAO - IPAM FUNDEB 60% 

CONSIGIIACAO-SINFUMC 

CONSIGI IAPAO - SINFUMC EDUCACAO 

CONSIGI ACAO - SINFUMC 40% FUNDEB 

CONSO ACAO • SINFUMC 60% FUNDEB 

CONSIGI- ACAO - EMPRESTIMO 

CONSIGI- AO AO - EMPRESTIMO EDUCACAO 

CGNSlSf ACAO - EMPRESTIMO FUNDEB 40% 

•CONSIGI* ApAO • EMPRESTIMO FUNDEB 60% 

JCONSIG"' ACAO - SINOEPD 

'CONSIGI-AGAO-PASEP 

ICONSlGiVACAO FALTAS 

.CONSIGN ACAO FALTAS EDUCACAO 

•CONSIGN M3AO FALTAS - FUNDEB 40% 

CONSIGN MJAO FALTAS - FUNDEB 60% 

A'tMT-CZ 

:»£MSAO AUMENTICA 

;=E<SAO.< UMENTICIA - FUNDEB-40% 

,C<«SIG.PROG.EMPR.LE11814/09 - OUTRAS 

COS-SIC.PRQG.EMPR.LO1814/09 -FUNDEB 40V. 

AwiWAMENTC 13D. SALARD 

23.536,0/ 

5.400,00 

317.647,82 

47,283,10 

329.764,96 

234.211,05 

756.593,72 

9.210,88 

6.104,96 

10.318,28 

36.920.52 

271.497,97 

108.337,12 

218.404,67 

469.147.22 

705,41 

304.278,68 

10,028,64 

1.804,86 

4.877,50 

21 245,81 

4.306,50 

8.123,16 

3.555,57 

179.912,54 

15.958,14 

1.879.22 

PASEP 

RESTOS A PAGAH/200t{CANCSLAM£NTOJ 

EMPRESTIMO BANCO REAL 

ISS-1MPOSTO SOBRE SERVICO 

EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 

ASS DOS VEREADOHES ALTO SERTAO PARAIBANO 

RESTOS A PAGAR - OUTRAS SECRETARIAS 

CONSIGNAgAO INSS 

CONSIGNACAO - IPAM 

CONSIGNACAQ. OUTRAS IPAM 

CONSIGNACAO. IPAM FUNDEB 40",', 

CONSIGNACAO - IPAM FUNDEB 607. 

CONSIGNACAO. SINFUMC 

CONSIGNACAQ. SINFUMC EDUCACAO 

CONSIGNACAO. SINFUMC 40% FUNDEB 

CONSIGNACAO - SINFUMC 60% FUNDEB 

CONSIGNACAO - EMPRESTIMO 

CONSIGNACAO - EMPRESTIMO EDUCACAO 

CONSIGNACAO - EMPRESTIMO FUNDEB 40% 

CONSIGNACAO - EMPRESTIMO FUNDEB 60% 

CONSIGNACAO - SINDSPD 

CONSIGNACAO - PASEP 

AFIMT-CZ 

RESTOS A PAGAR • EDUCACAO 

RESTOS A PAGAR - FUNDEB 60% 

RESTOS A PAGAR - FUNDEB 40% 

CONSiONACOES ISS 

19.456,30 

1.276,98 

78.452,38 

5.829.99 

. 23.636.07 

5.400.00 

863.998,26 

3.799,04 

68.478,23 

162.355,20 

219.372,12 

708.165,75 

12.923,9? 

8.486,27 

11.035,92 

34.230,11 

266.824.83 

68.971,69 

216.709,93 

516.368,25 

705.41 

304.278,68 

4.305,50 

494.144.64 

541.968,44 

134.553,62 

275,00 
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PRESTACAO DE CONTAS DO EXERC1CIO DE 2010 

Ba ian jo Financeiro (Consol idado) 

RECEITA DESPESA 

i n u u o s * zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA? TITULOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi s zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA5 

CONSIGNACAO. ISS. OUTHAS 16.633,87 CONSIGNACOES INSS 12.768,67 

IRRF. FUNDEB 40% 2.209,87 CONSIGNACOES IRRF 4.212,23 

CONSIGNACOES ISS 250.00 CONSIGNACOES - CEF 66.364,58 

C0NSI3NA50ES INSS 11.969.67 CONSIGNACOES • 3IMFUNC 11.269,40 

CONSIGNACOES IRRF '3.869,4'! CONSIGNACOES • REDUTOR 1.353,68 

CONSIGNACOES - CEF ' .60.107,51 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL 72.534,12 

CONSIGNACOES - SIMFUNC 10.498,85 CONSIGNACOES • SANCO D O BRASIL 260.82 

CONSIGNACOES • REDUTOR 470,76 CONSIGNACOES • BANCO REAL 31.723,35 

=MPRESTIMO CONSIGNAVEL - 67.736,42 RESTOS A PAGAR • 2009 160,02 

RESTITUICAO 1.580,62 RESTOS A PAGAR 605,42 

CONSIGNACOES • BANCO D O BRASIL .230,82 CONSIGNACOES ISS 19.235,50 

CONSIGNACOES - BANCO REAL 31.723,45 CONSIQNCOES IMSS 1.620,50 

ADIANTAMENTO 13" SALARiO 3.200,00 CONSIGNACOES IRRF . 15.732.87 

RESTOS A PAGAR 457,14 CONSIGNACOES SINFUMC 600,00 

CQNSIGNAQOES ISS 16,455,85 CONSIGNACAO • SALARiO MATERNIDADS 662,50 

OONSIGNCOSS INSS 1.820,50 SALARIO FAMILIA 1,417,8? 

CONSIGNACOES IRRF 17.238.16 RESTOS A PAGAR - 2009 33.633.66 

CONSIGNACOES PREVIDEMCIA PROPRIA 51,00 Relen$3o do IPAM 818.421,45 

CONSIGNACOES SINFUMC 590,00 Cor,slgna?6es 2.076,00 

CONSIGNACAO • SALARIO MATERN1DAOE 662,50 PENDENC1AS A REGULARIZAR 536.710,23 

SALARIO FAMILIA 1 336,62 SINFUMC • R6TENCAO 9.529,26 

Relanylo do ISS 27.032,85 ACERTO DE SALDO DA CONTA DE APLICACAO 187,971,80 

SeSencSodo IRRF 415.811,62 CONSIGNACAO BANCO REAL 228.110,77 

Rasn?»odolNSS 402,696,62 RESTOS A PAGAR EXERCICIO DE 2009 1,328.824,55 

Relnn^ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA m IPAM 418.572,55 CONSIGNACOES BANCO D O BRASIL S/A 4.135,17 

Consigna$6es 382.289,15 ASSOGIACAO DOS AGENTES COMUNITARIO SAUDE 4.648.03 

Ovrlias Cons^nutOes 135.156,94 RESTITUICAO DE VALOR DA FOLHA D E PAGAMEN 202.223,30 

A n e x o Xil l 
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Balance Financeiro (Consol idado) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

RECEITA D E S P E S A 

TITULOS s $ s TITULOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA$ $ s 
ACEBTO DE SALDO DA CONTA DE APUCACAO 2.063,59 FUNDO EMPREENPER CAJAZEIRAS 24.369,05 

ESTORNO DE DEBITO CONSIGNACAO BANIF 11.355,22 

CONSIGNACOES • INSS 47.694,71 ESTORMO DE DESITO 83.292,57 

CONSIGNACOES - IRRF 42.236,98 ASSOC. DOS AGENTES DE VIG. AMB1ENTAL 3.545,80 

CONSIGNACOES • FALTAS NAO JUSTIFICADAS 2.310,00 SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIO SAUDE 6.671,61 

6MPREENDER 1.081,20 8.490.690,25 SINDAVAS-PS-SIND.DOS AGENTES VIG.AMBIENT 890,40 

CONSIGNACAO BV FINANCE1RA 272,34 

SALDO DO EXERCiCIO ANTERIOR: 8.585.616,62 CONSIGNACOES - INSS 48.565,13 

CONSIGNACOES - IRRF 6,634,56 

Caina 132,74 RESTOS A PAGAR-2009 94.268,65 

Bancoa e Corressondenles 8,585.465.88 8.585.616,62 EMPREENDER 1.127,21 6.255.824,07 

SALOO DO EXERCICIO SEGUINTE: S.704,281.72 

Calxa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA15.495,88 

Bancos e Corrsspondanles 6.688,735,84 8.704.281,72 

TOTAL 73.520.535,74 TOTAL '3.520.536.74 

LEOWO SOUZA 0E ABREU 

' PFIEF6ITO 
VIOSE GltMKFT/OE URA 
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A n e x o X I V 

B a l a n g o P a t r i m o n i i 

A T I V O D E S P E S A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
"TlTULOS T I T U L O S 

A T I V O F I N A N C E I R O 

OtspomVel 

C a b s 

S a n c o s £ C o r r e s p o n d * tites 

E x t r s l a r e s 

Vmr-uLadou c"» c / c Ba jKar fas 

R fca l l j ave l 

RMaldr ia d s DfvklB Adminisirat lva d a I P T U 

A T I V O P E R I A 4 N E N T E 

8 < M (ASvete + I P A M 

B 6 3 S I m A v a l i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Bans de Walursza industrial 

V a ' o i e s OrVmsos 

S o m a d a AUvo ftaai 
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A N E X O H - N B C T 16.10 

R E S O L U Q A O C F C N°. 1.137/08 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Aprova a NBC T 16.10-Avaliagao e Mensuragao de Ativos e Passivos em 

Entidades do Setor Publico. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O CONSELHO FEDERAL. D.E CONTABiLiDADE, no exercfcio de suas 

atribuic3.es iegais e regimentals, _ 

CONSIDERANDO a internacionalizacao das normas contabeis, que vem 

levando divarsos paises ao processo de convergencia; 

CONSIDERANDO o que dispOe a Portaria n°, 184/08, editada pelo Ministerio 

da Fazenda, que dispoe sobre as diretrizes a serem observadas no setor 

publico quanta aos procedimentos.. praticas, elab.orac.So e divulg.acao das 

demonst ra tes contabeis, de forma a torna-las converg.entes com as Normas 

Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Publico; 

CONSIDERANDO a criacao do Comitfe Gestor da Convergencia no Brasil, que 

esta desenvolvendo acoes para promover a convergencia das Normas 

Brasileiras de Contabilidade Publica, as normas internacionais, ate 2012; 

RESOLVE: 

Art. 1° Aprovar a NBC T 16.10 ~ Avaiiagao e Mensuracao de Ativos e Passivos 

em Entidades do Setor Publico. 

Art. 2° Esta Resolucao entra em vigor na data da sua publicagSQ, com adocao 

de forma facuitativa, a partir dessa data, e de forma obrigatoria para os fatos 

ocorridos a partir de 1° de Janeiro de 2010. 

Brasilia, 21 de novembro de 2008. 

Contadora Maria Clara Cavalcante Bugarim 

Presidente 

Ata CFC n°. 919 

http://atribuic3.es
http://elab.orac.So
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NORMAS BRAS1LEIRAS DE CONTABILIDADE 

NBC T 16 - NORMAS BRASILE IRAS DE CONTABILIDADE APLiCADAS AO 

S E T O R PUBLICO 

NBC T 16.10 - AVALIACAQ E MENSURACAO DE ATIVOS E PASSIVOS EM 

ENTIDADES DO S E T O R PUBLICO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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DISPOSICOES GERAIS 

1. Esta Norma estabelece criterios e procedimentos para a avaliacSo e a 

mensuragao de ativos e passivos integrantes do patrimonio de entidades do 

setor publico. 

DEFINICOES 

2. Para efeito desta Norma, entende-se por: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Avaliagao patrimonial: a atribuicao de valor monetario a itens do ativo e do 

passivo decorrentes de julgamento fundamentado em consenso entre as partes 

e que traduza, com razoabilidade, a evidenciacao dos atos e dos fates 

administrativos. 

Influencia significativa: o poder de uma entidade do setor publico participar nas 

decisoes de polfticas financeiras e operacionais de outra entidade que dela 

receba recursos financeiros a qualquer titulo ou que represente participacao 

acionaria, desde que nao signifique um controle compartilhado sobre essas 

polfticas. 
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Mensuragao: a constatacao de vaior monetario para itens do ativo e do passivo 

decorrente da aplicacao de procedimentos tecnicos suportados em analises 

qualitativas e quantitatlvas. 

Reavaliagao: a adocao do valor de mercado ou de consenso entre as partes 

para bens do ativo, quando esse for superior ao valor Ifquido contabil. 

Redugao ao valor recuperavel (impairment): o ajuste ao valor de mercado ou 

de consenso entre as partes para bens do ativo, quando esse for inferior ao 

vaior Ifquido contabil. 

Valor da reavaliagao ou valor da redugao do ativo a valor recuperavel: a 

diferenca entre o vaior liquido contabil do bem e o valor de mercado ou de 

consenso, com base em laudo tecnico. 

Valor de aquisigao: a soma do preco de compra de um bem com os gastos 

suportados direta ou indiretamente para coloca-lo em condicao de uso. 

Valor de mercado ou valor justo (fair value): o valor pelo qual um ativo pode ser 

intercambiado ou um passivo pode ser iiquidado entre partes interessadas que 

atuam em condicoes independentes e isentas ou conhecedoras do mercado. 

Valor bruto contabil: o valor do bem registrado na contabilidade, em uma 

determinada data, sem a dedugao da correspondente depreciacao, 

amortizacao ou exaustao acumulada. 

Valor Ifquido contabil: o valor do bem registrado na contabilidade, em 

determinada data, deduzido da correspondente depreciacao, amortizacao ou 

exaustao acumulada. 

Valor realizavel liquido: a quantia que a entidade do setor publico espera obter 

com a alienacao ou a utilizacao de Itens de inventario quando deduzidos os 

gastos estimados para seu acabamento, alienacao ou utilizacao. 

Valor recuperavel: o valor de mercado de um ativo menos o custo para a sua 

alienacao, ou o valor que a entidade do setor publico espera recuperar pelo uso 

futuro desse ativo nas suas operacoes, o que for maior. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AVALIACAO E MENSURACAO 



77 

3. A avaliagao e a mensuragao dos elementos patrimoniais nas entidades do 

setor publico obedecem aos criterios relacionados nos itens 4 a 35 desta 

Norma. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DISPON1BIL1DADES 

4, As disponibilidades sao mensuradas ou avaiiadas pelo valor original, felta a 

conversao, quando em moeda estrangeira, a taxa de cambio vigente na data 

do Balango Patrimonial. 

5. As aplicagoes financeiras de liquidez imediata sao mensuradas ou avaiiadas 

pelo valor original, atualizadas ate a data do Balango Patrimonial. 

6. As atualizagoes apuradas sao contabilizadas em contas de resultado. 

CREDITOS E DlVIDAS 

7. Os direitos, os titulos de creditos e as obrigagoes sao mensurados ou. 

avaliados pelo valor original, feita a conversao, quando em moeda estrangeira ; 

a taxa de cambio vigente na data do Balango Patrimonial. 

8. Os riscos de recebimento de dividas sao reconhecidos em conta de ajuste, a 

qual sera reduzida ou anulada quando deixarem de existir os motives que a 

originaram. 

9. Os direitos, os titulos de credito e as obrigagoes prefixados sao ajustados a 

valor presente. 

10. Os direitos, os titulos de credito e as obrigagoes pos-fixadas sao ajustados 

considerando-se todos os encargos incorridos ate a data de encerramento do 

balango. 

11. As provisoes sao constituidas com base em estimativas pelos provaveis 

valores de realizagao para os ativos e de reconhecimento para os passivos. 

12. As atualizagoes e os ajustes apurados sao contabiiizados em contas de 

resultado. 

E S T O Q U E S 
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13. Os estoques sao mensurados ou avaliados com base no valor de aquisicao 

ou no valor de produgao ou de construgao. 

14. Os gastos de distribuigao, de administragao geral e financeiros sao 

considerados como despesas do periodo em que ocorrerem. 

15. Se o vaior de aquisigao, de produgao ou de construgao for superior ao valor 

de mercado, deve ser adotado o valor de mercado, 

16. O metodo para mensuragao e avaliagao das saidas dos estoques e o custo 

medio ponderado. 

17. Quando houver deterioragao fisica parcial, obsolescencia. bem como outros 

fatores analogos, deve ser utilizado o valor de mercado. 

18. Os resfduos e os refugos devem ser mensurados, na faita de criterio mais 

adequado, pelo valor reaiizavel liquido. 

19. Relativamente as situagoes previstas nos itens 13 a 18 desta Norma, as 

diferengas de valor de estoques devem ser refletidas em contas de resultado. 

20. Os estoques de animais e de produtos agricolas e extrativos sao 

mensurados ou avaliados pelo valor de mercado, quando atendidas as 

seguintes condigoes; 

(a) que a atividade seja primaria; 

(b) que o custo de produgao seja de dificil determinagao ou que acarrete gastos 

excessivos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

INVESTIMENTOS PERMANENTES 

21 . As participagSes em empresas e em consorcios piiblicos ou publico-

privados sobre cuja administragao se tenha influencia significativa devem ser 

mensuradas ou avaiiadas pelo metodo da equivalencia patrimonial. 

22. As demais participagoes podem ser mensuradas ou avaiiadas de acordo 

com o custo de aquisigao. 
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23. Os ajustes apurados sao contabilizados em contas de resultado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IMOBILIZADO 

24. O ativo imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou complementares, e 

mensurado ou avaliado com base no valor de aquisigao, produgao ou 

construgao. 

25. Quando os elementos do ativo imobilizado tiverem vida util economica 

limitada, ficam sujeitos a depreciagao, amcrtizagao ou exaustao sistematica 

durante esse perfodo, sem prejuizo das excegQes expressamente consignadas. 

26. Quando se tratar de ativos do imobilizado obtidos a tttulo gratuito deve ser 

considerado o valor resultante da avaliagao obtida com base em procedimento 

tecnico ou valor patrimonial definido nos termos da doagao. 

27. 0 criterio de avaliagao dos ativos do imobilizado obtidos a titulo gratuito e a 

eventual impossibilidade de sua mensuragao devem ser evidenciados em notas 

explicativas. 

28. Os gastos posteriores a aquisigao ou ao registro de elemento do ativo 

imobilizado devem ser incorporados ao vaior desse ativo quando houver 

possibilidade de geragao de beneficios economicos futuros ou potenciais de 

servigos. Qualquer outro gasto que nao gere beneficios futuros deve ser 

reconhecido como despesa do periodo em que seja incorrido. 

29. No caso de transferencias de ativos, o valor a atribuir deve ser o valor 

contabil liquido const-ante nos registros da entidade de origem. Em caso de 

divergencia deste criterio com o fixado no instrumento de autorizagao da 

transferencia, o mesmo deve ser evidenciado em notas explicativas. 

30. Os bens de uso comum que absorveram ou absorvem recursos pubiicos, 

ou aqueles eventualmente recebidos em doagao, devem ser incluidos no ativo 

nao circulante da entidade responsavel pela sua administragao ou controle, 

estejam, ou nao, afetos a sua atividade operacional. ' 

31 . A mensuragao dos bens de uso comum sera efetuada, sempre que 

posslvel, ao valor de aquisigao ou ao valor de produgao e construgio. 

INTANGiVEL 
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32. Os direitos que tenham por objeto bens incorporeos destinados a 

manutengao da atividade publica ou exercidos com essa finalidade sao 

mensurados ou avaliados com base no valor de aquisicao ou de produgao. 

33. O criterio de mensuragao ou avaliagao dos ativos intangiveis obtidos a titulo 

gratuito e a eventual impossibtlidade de sua valoragao devem ser evidenciados 

em notas explicativas. 

34. Os gastos posteriores a aquisigao ou ao registro de elemento do ativo 

intanglvel devem ser incorporados ao valor desse ativo quando houver 

possibilidade de geragao de beneficios eccnomicos futuros ou potenciais de 

servigos. Qualquer outro gasto deve ser reconhecido como despesa do periodo 

em que seja incorrido. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DIFERIDO 

35. As despesas pre-operacionais e os gastos de reestruturagSo que 

contribuirSo, efetivamente, para a prestagao de servigos pubiicos de mais de 

um exercicio e que nao configurem tao-somente uma redugao de custos ou 

acrescimo na eficiencia operational, classificados como ativo diferido, sao 

mensurados ou avaliados pelo custo incorrido, deduzido do saldo da respectiva 

conta de amortizagao acumulada e do montante acumulado de quaisquer 

perdas do valor que tenham sofrido ao longo de sua vida util por redugao ao 

valor recuperavelzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (impairment). 

REAVALIACAO E REDUCAO AO VALOR R E C U P E R A V E L 

36. As reavaliagoes devem ser feitas utilizando-se o valor justo ou o valor de 

mercado na data de encerramento do Balango Patrimonial, pelo menos: 

(a) anualmente, para as contas ou grupo de contas cujos valores de mercado 

variarem significativamente em relagao aos valores anteriormente registrados; 

(b) a cada quatro anas, para as demais contas ou grupos de contas. 

37. Na impossibilidade de se estabelecer o valor de mercado, o valor do ativo 

pode ser definido com base em parametros de referenda que considerem 

caracteristicas, circunstancias e locaiizagOes assemelhadas. 

38. Em caso de bens imoveis especificos, o valor justo pode ser estimado 

utiiizando-se o valor de reposigao do ativo devidamente depreciado. 
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39. O vaior de reposicao de um ativo depieciado pode ser estabelecido por 

referenda ao preco de compra ou construgao de um ativo semelhante com 

similar potencial de servigo. 

40. Os acrescimos ou os decrescimos do valor do ativo em decorrencia, 

respectivamente, de reavaliagao ou redugao ao vaior recuperavelzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA {impairment) 

devem ser registraaos em contas de resultado. 


