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RESUMO 

Este trabalho discute o envolvimento dos Gestores Municipals da 10 a Regiao do 

Sertao da Paraiba com o Sistema Orcamentario Municipal. A presente pesquisa teve 

como principal objetivo investigar o conhecimento dos gestores publicos em relacao 

ao sistema orcamentario municipal, no intuito de verificar a compreensao e dominio 

no campo do orcamento publico, especialmente no que se refere aos procedimentos 

especiais do planejamento, controle e exeeucao aplicados ao orgamento no 

cotidiano das entidades publicas. Onde 65% dos mesmos utilizam ferramentas 

contabeis. Para tanto, utilizado um questionario com perguntas objetivas. Os 

resultados apurados mostram, dentre outros, que os respondentes informaram que 

atuam, em sua maioria, a quase 8 anos na fungao como gestor publico municipal, 

uma vez que 26,67% dos respondentes exercem a fungao entre 4 e 8 anos. 

Constatou-se tambem, a metodologia aplicada, caracteriza se como quantitativa, 

qualitativa, descritiva, bibliografica e estudo de caso onde foram aplicados 

questionarios, nos quais as ferramentas contabeis, principalmente, o controle dos 

servigos executados, como ferramenta contabil mais utilizada. Constata se que, os 

administradores publicos encontram-se diante da necessidade de inovar a forma em 

que administram os recursos das entidades que representam, no intuito de promover 

de forma fidedigna a gestao publica. Assim, faz-se necessario que esses implantem 

um sistema de acompanhamento do orgamentario publico municipal, possibilitando 

assim que o orgamento se torna real para o programa de agoes do governo, e seu 

tratamento deve ser vital para o continuismo de sua atividade economica municipal. 

Palavras-Chave: Contabilidade. Conhecimento. Orgamento. 



ABSTRACT 

This work discusses the involvement that the district Managers of the 10th Interior 

Area of Paraiba with the System Budget district. To present research it had as main 

objective to investigate the public managers knowledge in relation to the district 

budget system, in intention of verifying the understanding and domain in the field of 

the public budget, especially in what it refers to the special procedures of the 

planning, control and execution applied to the budget in the daily of the public 

entities. Where 65% of the same ones use accounting tools. For so much, used a 

questionnaire with objective questions. The select results show, among other, that 

the respondents informed that they possess, in their majority more than 8 years in the 

function as district public manager, once 26,67% of the respondents exercise the 

function between 4 and 8 years. It was also verified, the applied methodology, 

characterizes if I eat quantitative, qualitative, descriptive, bibliographical and case 

study where was applied questionnaires, us which the accounting tools, mainly, the 

control of the executed services, as accounting tool more used. It is verified that, the 

public administrators meet due to the need of innovating the form in that they 

administer the resources of the entities that act in the intention of promoting in a 

trustworthy way the administration publishes. Like this, it is done necessary that 

those implant a system of attendance of the budget publish district, making possible 

the budget as soon as becomes real for the program of the government's actions, 

and his treatment should be vital for the continuous of his district economical activity. 

Word-key: Accounting. Knowledge. Budget. 
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1 APRESENTACAO 

Na atualidade, frequentemente sao divulgadas noticias relacionadas aos gastos publicos 

dos municipios e os crimes sobre desvios de recursos publicos, inviabilizando nivel de 

credibilidade dos gestores municipals. Em representacao aos tracos gerais e as boas 

praticas na preparacao do orcamento publico municipal, considera-se a influencia das leis 

nos resultados dos gastos publicos, de forma que a elaboracao do orgamento seja na 

gestao publica municipal um importante processo economico. Esta apresentacao tambem 

evidencia as possiveis so!ug5es para os principals problemas enfrentados por gestores 

publicos municipals do sertao da Parafba. De forma, elaborar e implantar novas praticas de 

gestao contabil pode se de fundamental importancia para o sistema orcamentario municipal 

e necessario controle para aumentar a eficiencia e eficacia dos gastos publicos. 

Conforme Lima & Castro (2007) o orcamento e um instrumento de controle preventivo, 

assinalando o caminho a seguir pela administragao e dando a autorizagao necessaria para 

arrecadar e gastar, dentro dos limites que se contem no proprio orgamento. 

Lima & Castro (2007) tambem explica, que os gestores publicos devem permanecer atentos 

para determinadas regras ou principios orgamentarios que formam os pilares de uma boa 

gestao. Que o objetivo da Lei n° 4.320/64 dispoe ao orgamento que devera conter a 

discrigao da receita e da despesa, de forma a evidenciar a politica economica financeira e o 

programa de trabalho de governo, tendo observancia aos principios orgamentarios, tais 

como: programa, unidade, universalidade, anualidade, exclusividade, clareza e equilibrio 

para estabelecer meios de controle e assegurar a coordenagao das atividades. 

Este tema e frequentemente noticiado pela midia, discutido no meio academico e em toda a 

Parafba. Cotidianamente, as discussoes sobre o assunto apontam o avango tecnologico nos 

sistemas de informagao, onde os dados ficam expostos com facilidade e agilidade. Os 

administradores publicos encontram-se diante da necessidade de inovar a forma em que 

administram os recursos das entidades que representam no intuito de promover, de forma 

fidedigna a gestao publica. 

Autores como Matias Pereira (2006) e Poubel & Garcia (2008) fazem diversos relatos sobre 

a data do surgimento do orgamento publico, mas todos concordam que o seu surgimento 

esta intimamente ligado a necessidade da organizagao, planejamento e controle das 

diversas informag5es contabeis. 
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Poubel & Garcia (2008) comenta que a evolugao do orgamento publico no Brasil so foi 

possivel devido a Revolucao Industrial. A gestao empresarial deu enormes saltos de 

qualidade, propiciando o desenvolvimento de diversas tecnicas de gestao e de elaboragao 

do orgamento. Neste contexto, Matias Pereira (2006, p. 255), explica que "a politica 

orgamentaria no Brasil apresenta uma dinamica sequencial que se refere anualmente, 

estabelecendo determinado padrao de interagao entre o Executive o Legislative e a 

Sociedade organizada.". 

Autores, como Kohama (2006) e Lima & Castro (2007), comentam que atualmente a 

contabilidade no Brasil e um instrumento que proporciona a administragao publica, as 

informagoes necessarias a melhor condugao dos gastos publicos. 

Ainda Kohama (2006) evidencia que a contabilidade publica deve abastecer de informagoes 

todo o processo de planejamento orgamentario. 

Diante do contexto, observa-se que a contabilidade e a principal fonte informativa dos 

instrumentos da chamada transparencia da gestao fiscal. Observa ainda que sao 

instrumentos de transparencia da gestao, aos quais sera dada ampla divulgagao, inclusive 

em meios eletronicos de acesso publico, tais como: os pianos, orgamentos e leis de 

diretrizes. 

Pretende-se com este trabalho investigar o conhecimento dos gestores publicos em relagao 

ao sistema orgamentario municipal, sob a visao do sistema orgamentario os quais executam 

a servigo da atual gestao municipal. 

1.1 Delimitacao do Tema e Problematica 

A delimitagao do tema e a problematica deste trabalho foi conduzida no sentido de medir o 

grau de conhecimento dos gestores publicos municipais, quanto a execugao do seu 

trabalho. Buscando nesse contexto verificar a analise dos dados coletados por questionarios 

direcionados aos gestores dos municipios da 10a regiao geoadministrativa do sertao da 

Paraiba, composta pelos municipios de Aparecida, Cajazeirinhas, Lagoa, Lastro, 

Marizopolis, Nazarezinho, Paulista, Pombal, Santa Cruz, Sao Bentinho, Sao Domingos de 

Pombal, Sao Francisco, Sao Jose da Lagoa Tapada, Sousa e Vieiropolis, conforme manual 

do orgamento publico da Secretaria de Estado do Planejamento e Gestao - SEPLAG, qual e 
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o principal foco da pesquisa para, investigar a realidade da gestao municipal, e assim 

evidenciar o conhecimento dos gestores publicos municipals em relacao ao sistema 

orgamentario. 

Neste contesto Kohama (2006) explica que a adogao do sistema de planejamento integrado 

se deu em estudos tecnicos e cientificos, levantados pela Organizagao das Nagoes Unidas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(ONU), com o objetivo de determinar as agoes a serem realizadas pelo poder publico. 

Kohama (2006) tambem diz que os estudos aluidos concluiram que nos paises 

subdesenvolvidos, os recursos financeiros gerados pelo governo, em geral, sao escassos 

em relagao as necessidades da coletividade. 

Diante dessas consideragSes, este trabalho respondera a seguinte pergunta-chave: Qual a 

importancia atribuida ao sistema orgamentario municipal, pelos gestores publicos da 10a 

regiao geoadministrativa do sertao da Paraiba, quanto a melhor forma de execugao do 

Orgamento Publico? 

1.2 Justificativa 

Assim como a civilizagao, a contabilidade esta em constante mudanga, influenciada nos dias 

atuais com o avango tecnologico e a globalizagao. 

Com esta evolugao e os avangos tecnologicos dos sistemas de informagao, deram-se os 

estudos tecnicos e cientificos, levados pela Organizagao das Nag5es Unidas (ONU), com o 

objetivo de determinar trabalhos de registro de dados, como tambem a realizagao de forma 

mais rapida do processamento de tais informagoes, e isto e essencial para que os gestores 

municipals possam verificar a veracidade destas informagoes sobre o seu patrimonio 

municipal com rapidez e precisao. 

Neste contexto, o orgamento evoluiu tecnologicamente, ao longo do tempo, para o chamado 

Orgamento Programa, no qual o orgamento e um conjunto de agoes existentes em um 

processo de planejamento e controle para o setor publico, tern por principal objetivo alcangar 

as metas durante um determinado periodo de tempo, como tambem, a veracidade e 

organizagao dos recursos publicos. 
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Na Paraiba, atualmente essa evolugao tecnologica do orgamento representa um importante 

passo no sentido da modernizagao do planejamento e gestao orgamentaria do setor publico. 

Conforme o exposto, este trabalho se propoe a discutir sobre o conhecimento dos gestores 

publicos com relagao ao sistema orgamentario municipal, e mostra os mecanismos 

existentes para obter a eficiencia e eficacia da gestao orgamentaria. 

Especificamente, a Contabilidade publica possui ferramentas capazes de detectar e ajudar a 

minimizar a ocorrencia de erros dentro na execugao dos gastos previstos no orgamento. 

Assim, por tratar-se de informagao, conhecimento e do relacionamento dos gestores 

publicos com o sistema orgamentario, justifica se a realizagao deste trabalho. 

1.3 Objetivos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3.1 Objetivo Geral 

Identificar a importancia atribuida ao sistema orgamentario municipal na visao dos gestores 

publicos dos municipios da 10a regiao do sertao da Paraiba. 

1.3.2 Objetivos Especificos 

• Conhecer o perfil dos gestores municipais da 10a regiao geoadministrativa do 

sertao da Paraiba; 

• Verificar a percepgao do gestor municipal com a Contabilidade publica; 

• Analisar os instrumentos utilizados e a dificuldade na elaboragao do 

orgamento publico; 
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2 PROCEDIMENTO METODOLOGICO 

Foi utiiizado no procedimento metodologico da pesquisa o conhecimento fundamentado na 

experiencia, em busca da realidade concreta, baseado na analise dos dados coletados por 

questionarios direcionados aos gestores dos municipios da 10a regiao geoadministrativa do 

sertao da Paraiba, a qual e o principal foco da pesquisa. Atraves da verificacao dos dados 

coletados, este trabalho foi conduzido no sentido de investigar a visao atual e o 

conhecimento dos gestores publicos do sertao da Parafba em relacao ao sistema 

orgamentario municipal. 

2.1 Pesquisa Quanto a Abordagem do Problema zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1.1 Pesquisa Qualitativa 

A presente pesquisa caracteriza-se como qualitativa. Pois como Beuren et al (2006, p. 92) 

[...] "na pesquisa qualitativa concebem-se analises mais profundas em relagao ao fenomeno 

que esta sendo estudado". 

Conforme Souza, Fialho & Otani (2007, p. 39 e 40) evidenciam, que a pesquisa qualitativa 

"considera que ha uma relacao dinamica entre o mundo real e o sujeito, isto e, um vinculo 

indissociavel entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que nao pode ser traduzido 

em numeros (...)" os autores tambem explicam que para este tipo de pesquisa ha uma 

"abordagem qualitativa que difere-se da quantitativa por nao empregar o instrumento 

estatistico no processo de analise dos dados coletados na investigacao do problema de 

pesquisa...". 

Com fundamentacao de pesquisa dos autores como Souza, Fialho & Otani (2007) e Beuren 

(2006), e facil esclarecer que as principals caracteristicas da pesquisa qualitativa sao: 

• O ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador como 
instrumento-chave; 
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• E descritiva onde seus pesquisadores tendem a analisar seus dados 
individual's; 

• 0 processo e seu significado sao os focos principal's de abordagem; 

• Pesquisadores utilizam o enfoque indutivo na analise de seus dados. 

Desta forma, em resumo ao estudo citado, trata-se de uma pesquisa qualitativa, pois a 

pesquisa lembra os principais objetivos do processo de inducao, tendo como objetivo atingir 

o maior nivel de conhecimento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1.2 Pesquisa Quantitativa 

A pesquisa Quantitativa tern como principal objetivo descobrir quantas pessoas de uma 

determinada populacao compartilham uma caracteristica ou um grupo de caracteristicas 

semelhantes ou nao, apresentadas em dados mensuraveis ou percentuais numericos. 

Conforme Souza, Fialho & Otani (2007, p. 39) evidenciam: 

Considers que tudo pode ser quantificavel, o que signifies traduzir em 

numeros opinioes e informagoes para classifica-las e analisa-las. Requer o 

uso de recursos e de tecnicas estatisticas (percentagem, media, moda 

mediana, desvio-padrao, coeficiente de correlacao, analise de regressao, 

etc.). 

Neste contexto, em resumo ao estudo citado, trata-se tambem de uma pesquisa 

quantitativa, para analisar e avaliar os resultados dos dados obtidos no questionario e 

transforma-los em dados quantificaveis, utilizando-se do software Microsoft Office Excel, 

versao 2007. 
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2.2 Pesquisa Quanto aos Objetivos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.1 Pesquisa Descritiva 

A pesquisa descritiva tern como principals objetivos a observacao, registros, analisa 

e relacionamento fatos ou fenomenos sem manipula-los, com intuito de descrever a relacao 

do conhecimento e o enfoque entre os gestores publicos municipals e a contabilidade 

publica. 

Conforme Gil (2002), citado por Souza, Fialho e Otani (2007, p.38), a pesquisa 

descritiva descreve-se como: 

As caracterfsticas de determinada populacao, fenomeno ou 

estabelecimentos de relacoes entre variaveis, Envolve a utilizacao de 

tecnicas padronizadas de coleta de dados; questionarios e observacao 

sistematica. Em geral, assume a forma de levantamento. 

Sendo assim, observa-se que o estudo esta relacionado com a pesquisa descritiva, pois 

descreve as informacoes de um meio e as transforma em novos dados, reprocessa atraves 

da analise de dados, padronizando e transformando novamente em informagoes de um 

levantamento sem alterar seu conteudo original. 

2.3 Pesquisa Quanto os Procedimentos 

2.3.1 Pesquisa Bibiiografica 

O presente trabalho valeu-se tambem da pesquisa bibiiografica, evidenciando o 

acontecimento que proporciona o encontro de diversas informagoes atraves de fortes fontes 

de referencias e conteudo. 

Diante do exposto, Souza, Fialho & Otani (2007, p. 40) explicam que a pesquisa bibiiografica 

"consiste da obtengao de dados atraves de fontes secundarias, utiliza como fontes de coleta 

de dados materials publicados como; livros, periodicos cientificos, revistas...". 



2.3.2 Pesquisa de Campo 

Souza, Fialho & Otani (2007, p. 41 e 42) explica que: 

E o tipo de pesquisa que consiste na interrogacao direta das pessoas 
cujo comportamento se deseja conhecer. Fundamentalmente, 
recorre-se a solicitacao de informagao a um determinado grupo de 
pessoas sobre um determinado problema levando, na sequencia, 
atraves de um processo de analise detalhado, a questao e 
quantificada e, desta forma, obtem-se as conclusoes relativas ao fato 
ou fenomeno estudado. 

Neste entendimento, interpreta-se que a pesquisa de levantamento consiste na interrogacao 

a uma determinada populacao, a qual sera questionada, utilizando ferramentas especfficas 

e levando as sequencias teoricas atraves de questao quantificada. 

Nesta perspectiva, interpreta-se que pode ser considerada tambem como uma pesquisa de 

campo, onde foi realizada uma coleta de informagoes, atraves dos questionarios destinados 

aos gestores publicos municipais do sertao da Paraiba, no periodo da pesquisa de campo, 

realizada entre os dias 01 de outubro de 2008 e 01 de novembro de 2008. OS dados obtidos 

no questionario foram analisados, utilizando-se do software Microsoft Office Excel, versao 

2007. 

2.4 Populagao e Amostra 

O estudo utilizou-se da pesquisa por amostragem de dados coletados, atraves de um 

questionario, no qual se buscou as informagoes necessarias junto aos atuais gestores 

municipais de Aparecida, Cajazeirinhas, Lagoa, Lastro, Marizopolis, Nazarezinho, Paulista, 

Pombal, Santa Cruz, Sao Bentinho, Sao Domingos de Pombal, Sao Francisco, Sao Jose da 

Lagoa Tapada, Sousa e Vieiropolis, que formam a da 10a regiao geoadministrativa do sertao 

da Paraiba. Conforme dados da Secretaria de Estado do Planejamento e Gestao -

SEPLAG. 
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Os dados foram coletados, em forma de questionario, e distribuidos aos gestores municipais 

do sertao da Paraiba, no mes de outubro de 2008, obteve-se 15 questionarios devidamente 

respondidos, totalizando 100% dos municipios da 10a regiao do sertao da Paraiba, 

Considerou-se o processo amostral do tipo por conveniencia ou acessibilidade, 

prosseguindo-se as etapas de analises dos resultados obtidos, conforme descritos no 3° 

capitulo deste trabalho. Teve como principal objetivo obter informagoes, para uma avaliacao 

do grau de conhecimentos definidos na pesquisa, atraves da analise de resultados da 

pesquisa de campo, em forma de questionario, dos gestores dos municipios da 10a regiao 

geoadministrativa do sertao da Paraiba. 
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3 FUNDAMENTACAO TEORICA 

3.1 Significado do Orgamento Publico 

A origem da palavra orgamento e italiana: "orzare", que significa "fazer calculos". 

Neste contesto Bastos (1992, p 74), lembra a finalidade ultima do orgamento "e de se tornar 

um instrumento de exercfcio da democracia pelo qual os particulares exercem o direito, por 

intermedio de seus mandatarios, de so verem efetivadas as despesas e permitidas as 

arrecadagoes tributarias que estiverem autorizadas na lei orgamentaria". 

Em outro contexto, Pereira (2006, p. 245) tambem define que a utilizagao do orgamento da 

Uniao e atingir objetivos macroeconomicos, como o crescimento sustentado, estabilidade de 

pregos e pleno emprego. Dessa forma, pode ser evidenciado que a revolugao industrial foi 

um instrumento percussor para o crescimento na economia, e com novas vagas de trabalho, 

foi ficando maior a necessidade de evoluir como novas regras e agoes de planejamento 

contabil. 

Conforme Kohama (2006), pode-se interpretar que o significado do orgamento esta 

relacionado a responsabilidade do governo, onde e fundamental para o melhor nivel 

dinamico de bem estar da coletividade. 

E notorio que na atualidade o orgamento esta presente para suprir as necessidades dos 

gestores publicos, segundo Kohama (2006), "(...) das buscas, principalmente, analisar a 

situagao atual - diagnostico para identificar as agoes ou alteragoes a serem desenvolvidas 

visando atingir a situagao desejada.", e com esse entendimento pode-se verificar que com a 

globalizagao e a evolugao tecnologica este conceito evolui, conforme alguns autores citados 

abaixo. 

Conforme o mencionado, entende-se que a contabilidade encontra-se em processo de 

evolugao, e o orgamento tornou-se uma forma de estruturar, de forma que se pode 

controlar e planejar as contas piiblicas, objetivando fornecer informagoes contabeis para 

os interessados ou usuarios. 
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Encontra-se evidenciado no manual tecnico de orgamento 2005 (MTO-02) que o objetivo do 

orgamento publico deve ser utilizado para gerar informagoes que serao destinadas a 

programagao das metas. 

A unidade orgamentaria desempenha o papel de coordenadora do 
processo de elaboragao da proposta orgamentaria no seu ambito de 
atuagao, integrando e articulando o trabalho das unidades 
administrativas componentes. Trata-se de momento importante do 
qual dependera a consistencia da proposta do orgao, no que se 
referem a metas, valores e justificativas que fundamentam a 
programagao. 

Diante do exposto, a contabilidade tern evidenciado a coordenagao das normas e principios 

orgamentarios para obter e fornecem informagoes aos usuarios e pessoas interessadas, 

possibilitando avaliar o comportamento financeiro e economico e assim realizar projegoes 

futuras para as entidades publicas. 

3.2 Orgamento Publico 

No art. 165, inciso III, § 5°, a Constituigao Federal estabelece que, por iniciativa do Poder 

Executivo, a lei orgamentaria anual compreendera: 

I - o orcamento fiscal referente aos Poderes da Uniao, seus fundos, orgaos 

e entidades da administragao direta e indireta, inclusive fundacoes 

instituidas e mantidas pelo Poder Publico; 

II - o orgamento de investimento das empresas em que a Uniao, direta ou 

indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto; 

III - o orgamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e 

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

fundos e fundagoes instituidos e mantidos pelo Poder Publico. 

Segundo Viana (1976, p. 26), citado por Lima & Castro (2007, p. 9), o orgamento e um 

instrumento de controle preventivo, assinalando o caminho a seguir pela adestragao e 

dando-lhe necessaria autorizagao para arrecadar e gastar, dentro dos limites que se contem 

no proprio orgamento. 
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Neste contexto, Lima & Castro (2007, p.9) tambem define, que o orgamento e o 

planejamento feito pela administragao publica para atender a comunidade, durante 

determinado periodo, por meio da planificagao de receitas a serem obtidas e pelos 

dispendios a serem efetuados, objetivando a continuidade e a melhoria quantitativa e 

qualitativa dos servigos prestados a sociedade. 

Segundo Piscitelli (2008, p.22) relata em sua obra: 

... orgamento publico e o instrumento de que dispoe o Poder Publico em 

qualquer de suas esferas para expressar, em determinado perfodo, o seu 

programa de atuagao discriminando a origem e montante dos recursos a 

serem obtidos bem como a natureza e o montante dos dispendios a serem 

efetuados. 

Em outro parametro Castro (2008, p. 28) considera que: 

... orgamento relaciona-se com a possibilidade de controle do gasto 

publico e, na relagao Estado e Sociedade, e um mecanismo pelo qual, 

pelo menos em tese, os cidadaos podem limitar e controlar a agao dos 

governantes. 

Conforme exposto, os conceitos expressam as principals caracterfsticas do Orgamento 

Publico, que se trata de tecnicas de planejamento e verificagao das informagoes contabeis, 

da forma pela qual os gestores publicos executam seu controle e aplicagao, no entanto, 

obedecem as Normas e procedimentos da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000 

( Lei de Responsabilidade Fiscal). 

A Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finangas, por 

meio do §1° do artigo 1°, diz textualmente que: 

§ 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 iimites e 

condigoes no que tange a renuncia de receita, geragao de despesas com 

pessoal, da seguridade social e outras, dividas consolidada e mobiliaria, 

operagoes de credito, inclusive por antecipagao de receita, concessao de 

garantia e inscrigao em Restos a Pagar. 

Nos dias atuais, o sistema orgamentario torna-se uma ferramenta importante e valiosa para 

os gestores publicos. 
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Diante do exposto, pode-se observar que a principal fungao do gestor publico e o trabalho 

para previr riscos e corrigir desvios capazes de afetar o equilibrio das contas publicas. 

O planejamento do orgamento e de fundamental importancia para obter controle e agilidade 

nas informagoes para a prevengao dos riscos e desvios. 

Piscitelli (2008, p.87) trata em sua obra que: 

... O orgamento consagra o princlpio de que o gasto esta vinculado a uma 

finalidade, e a propria LDO estabelece que cada programa deve identificar 

as agoes necessarias para atingir os seus objetivos; 

Matias (2006, p.228) vem a confirmar, a idealizagao do orgamento e planejamento: 

O planejamento deve ser entendido como o processo de elaboragao, 

execugao e controle de um piano de desenvolvimento, a partir do qual se 

fixam objetivos gerais e metas especificas, assim como a ordenagao do 

elenco de decisoes e providencias indispensaveis para a consecugao 

desses objetivos. Dessa forma, o piano de desenvolvimento podera ser 

executado de maneira mais rapida, despendendo menos recursos e 

esforgos. 

3.3 Principios Orgamentarios 

Autores como Kohama (2006) e Lima & Castro (2007) consideram que o principio 

orgamentario esta voltado para obedecer a varias regras, nas quais formam os pilares de 

uma boa gestao publica. 

Neste contexto, Kohama (2006, p. 41) conceitua os principios orgamentarios como a 

expressao fiel do programa de um governo, como tambem, um elemento para a solugao dos 

problemas da comunidade. 

Por sua vez, Lima & Castro (2007, p. 11) explica que os principios orgamentarios consistem 

em dizer que o orgamento publico surgiu para atuar como instrumento de controle das 

atividades financeiras do governo. 

"A eficacia de toda atividade administrativa esta condicionada ao 

atendimento da lei" (Castro, Domingos 2008, p. 52) 
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A Lei n° 4.320/64 estabelece os fundamentos da transparencia orgamentaria (art. 2o): 

"A Lei do Orgamento contera a discriminagao da receita e despesa, de 

forma a evidenciar a polftica economico-financeira e o programa de trabalho 

do governo, obedecidos os princfpios da unidade, universalidade e 

anualidade". 

Conforme exposto, existem principios basicos que devem ser seguidos para elaboracao e 

controle do orgamento, que estao definidas na Constituigao, na Lei n° 4.320, de 17 de margo 

de 1964, no Piano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orgamentarias: 

O quadro descrito por Lima & Castro (2007, p. 12) especifica melhor os Principios Basicos 

do Orgamento Publico e seus respectivos objetivos. 

Principios Basicos CONCERT)/DEFINICAO 

Unidade 

So existe um orgamento no exercicio para cada ente federativo (Um 
para a Uniao, um para cada Estado, e um para cada Municipio). Cada 
entidade de direito publico deve possuir apenas um orgamento, 
fundamentado em uma unica politica orgamentaria e estruturado 
uniformemente. Assim, existe o orgamento da Uniao, o de cada Estado 
e o de cada Municipio. 

Universalidade 

0 Orgamento agrega todas as receitas e despesas dos Poderes, 
fundos, entidades diretas ou indiretas. A Lei orgamentaria deve 
incorporar todas as receitas e despesas, ou seja, nenhuma instituigao 
publica deve ficar fora do orgamento. 

Anualidade 

0 Orgamento cobre um periodo limitado de um ano. No Brasil, este 
periodo corresponde ao exercfcio financeiro, de 01/01 a 31/12. 
Estabelece um periodo limitado de tempo para as estimativas de receita 
e fixagao da despesa, ou seja, o orgamento deve compreender o 
periodo de um exercicio, que corresponde ao ano fiscal. 

Quadro 1: Principios Basicos para elaboragao e controle do orgamento Lei 4.320/64. 
Fonte: baseado em Lima & Castro (2007, p. 12) 

De acordo com a Constituigao Federal de 1988, outros Principios podem ser relacionados 

ao Orgamento Publico, entre eles a Exclusividade, Especificagao, Publicidade, Equilibrio 

Financeiro, Orgamento Bruto e Nao-Afetagao. 

O quadro 2 descreve o perfil conforme Constituigao Federal de 1988 necessario para 

exercer o Orgamento Publico tendo por base a Constituigao Federal de 1988, segundo 

entendimento de Lima & Castro (2007, p. 12 e p. 13). 



27 

Principios 

Relacionados com 

a C F d e 1988 
CONCEITO / DEFINICAO 

Exclusividade 
0 Orgamento so versa sobre materia orgamentaria, podendo conter 
autorizagao para abertura de creditos suplementares e operagoes de 
credito, ainda que por antecipagao da receita. 

Especificagao 
Sao vedadas autorizagoes globais no Orgamento. As despesas devem 
ser especificadas, no minimo, por modalidade de aplicagao. 

Publicidade 0 Orgamento deve ser divulgado no Diario Oficial da Uniao. 

Equilibrio 

Financeiro 

As despesas autorizadas no Orgamento devem ser sempre iguais as 
Receitas Previstas (se possivel). Nao pode haver um desequilibrio 
acentuado nos gastos. 

Orgamento Bruto 
A receita e a despesa, constantes do Orgamento, exceto as 
constitucionais (transferencias constitucionais), devem aparecer pelo 
valor total ou valor bruto, sem dedugoes. 

Nao-afetagao 

E vedada a vinculagao de impostos a orgao, fundo ou despesa, exceto 
as transferencias constitucionais, para manutengao e desenvolvimento 
do ensino, FPE, FPM, etc. e as garantias as operagoes de credito por 
antecipagao da receita 

Quadro 2; Principios Relacionados para elaboragao e controle do orgamento CF de 1988. 

Baseado no exposto, Piscitelli (2008, p. 24) ao citar Silva (1962), pode-se dizer que a 

aplicagao destes principios possibilita ao Legislativo: 

• Conhecer a priori todas as receitas e despesas do governo e dar previa autorizagao 

para a respectiva arrecadagao e realizagao; 

• Impedir ao Executivo a realizagao de qualquer operagao de receita e despesa sem 

previa autorizagao parlamentar; 

• Conhecer o exato volume global das despesas projetadas pelo governo a fim de 

autorizar a cobranga dos tributos estritamente necessarios para atende-las. 

O orgamento publico no Brasil e regulado por Leis, Principios e com o auxilio dos orgaos: 

CFC (Conselho Federal de Contabilidade), Banco Central do Brasil, entre outros. Alem de 

enquadrar-se nas diversas normas contabeis, o gestor publico devera tambem adequar se a 

melhor forma de administrar os recursos, melhor explicado por Poubel & Garcia (2008, p. 

50), em que se destacam os principios fundamentals da Administragao Publica, devera 
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conter: condigoes legais para planejar, coordenar, descentralizar, delegar competencias e 

controlar. 

3.4 Processo de Planejamento-Oreamento 

O processo de planejamento Orgamentario e uma forma de corrigir distorgoes 

administrativas no setor publico. Conforme explica de Lima & Castro (2007, p. 13), 

"O Planejamento Orgamentario e efetuado com tres instrumentos basicos, tais como: o 

Piano Plurianual, a Lei das Diretrizes Orgamentarias e a Lei Orgamentaria Anual". 

Nesta perspectiva, Kohama (2006, p. 34) explica que o Processo de Planejamento 

Orgamentario esta ligado a: 

Os estudos aluldos concluiram que nos paises subdesenvolvidos os 

recursos financeiros gerados pelo governo, em geral, sao escassos em 

relacao as necessidades da coletividade, e o sistema de Planejamento 

Integrado busca, atraves da escolha de alternativas prioritarias, o melhor 

emprego dos meios disponiveis para minimizar os problemas economicos e 

sociais existentes. 

Kohama (2006, p. 35) tambem explica que o processo de planejamento orgamentario tern 

que atender os mandamentos constitucionais, que sao: objetivos da agao planejada e 

transparente da gestao. 

Tendo em vista o conceito, Lima & Castro (2007, p. 13) evidencia que "A partir da Reforma 

Constitucional de 1988, os sistemas de planejamento publico brasileiro foram 

reestruturados, pois se tratava de modelos de planejamento de curto prazo". Para o autor 

esta Reforma foi realizada com a finalidade de "como a nova constituigao, o estado passou 

a exercer a fungao de planejamento, contando, para tanto, com duas modalidades de pianos 

com a intengao de sonegar tributos e contribuigoes." 

Neste contexto, o Planejamento Orgamentario e efetuado com tres instrumentos, contudo 

existem a responsabilidade fiscal e o planejamento destacados pelo quadro 3 abaixo. 
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LEI A RESPONSABILIDADE FISCAL E 0 PLANEJAMENTO. 
PPA Programas compostos por agoes, Agoes com metas para 4 anos. 
LDO Definem diretrizes para elaboragao e execugao do orgamento, 

Apresenta as metas para casa ano. 
LOA Elabora conforme diretrizes da LDO Reserva recursos para as metas 

do ano. 
Quadro 3: Classificagao da Responsabilidade Fiscal e Planejamento. 
Fonte: Adaptado de Lima & Castro (2007, p. 13). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.4.1 Piano Plurianual (PPA) 

O PPA e um instrumento que define as prioridades dos gestores publicos federais, estaduais 

e municipais, para um periodo de quatro anos. 

Com base a Constituigao Federal, o Projeto de Lei do PPA expressa que no "§ 1°, do art. 

165 da CF de 1988, a lei que instituir o piano plurianual estabelecera, de forma 

regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administragao publica federal para as 

despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de 

duragao continuada". 

Andrade et al.(2005, p. 26), citado por Lima & Castro (2007, p.14), "esclarece que o Piano 

Plurianual (PPA) e o instrumento que expressa o planejamento..." o autor ainda comenta 

que este tipo de Piano tern inicio no segundo ano de mandato do chefe do Poder Executive 

e termina no primeiro ano de mandato do chefe do Poder Executivo Subsequente...". 

Diante do exposto os Gestores Publicos tern o desafio de quebra dos padroes, em busca de 

uma melhor imagem do setor publico, que esta manchada pela improbidade administrativa 

exercida por alguns, assim dando mais credibilidade ao setor publico. 

Neste sentido, Kohama (2006, p. 36) explica que "nenhum investimento cuja execugao 

ultrapasse um exercicio financeiro podera ser iniciado sem previa inclusao no piano 

plurianual ou sem lei que autorize a inclusao, sob pena de crime de responsabilidade". 

De acordo com Lima & Castro (2007, p. 14 e p. 15), o Gestor Publico devera possuir 

informagoes sobre a melhor aplicagao de cada programa, onde sera apresentado no PPA 

com seus respectivos dados qualitativos e quantitativos. 
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O quadro 4 descreve o modelo para dados especfficos do Piano Plurianual, tendo por base 

o § 1° art. 165 da Constituigao Federal de 1988, segundo entendimento de Lima & Castro 

(2007, p. 15). 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE FELIZ 
Piano Plurianual 2006/2009 

Objetivos 
Estrategicos 

Assegurar a melhoria da qualidade 
de vida da populagao e promover o 
desenvolvimento sustentavel 

Valores em R$ 1,00 
Resumo por Aplicagao 

Programa 014 - Habitagoes populares 
Despesas correntes 
Despesas de capital 

80.000 
4.840.000 

Objetivo 
Atender a populagao sem acesso 
aos financiamentos habitacionais. 

Total 4.920.000 

Indicadores 
Unidade de 
Medida 

Indice 
Recente 

Indice 
Futuro 

RESUMO POR FONTES 

01 Recursos Proprios 981.000 
02 Transferencia do 

estado 
0,00 

Deficit 
Habitacional 

% 7,74 4,00 
03 Transferencia da 

Uniao 
3.939.000 

Deficit 
Habitacional 

04 Operagoes de 
Credito 

0,00 

05 Parcerias 0,00 
TOTAL 4.920.000 

Cod./ 
Tipo 

Nome da 
Acao/Produto 

Unidade de 
Medida 

Total 2006 2007 2008 2009 Fonte 

109 P 
Construgao de 
Habitagoes 
Populares 

Casa 
construlda 

400 
3.840 

960 960 960 960 1/03 

110P 
Produgao de 
lotes 
Urbanizados 

Lote 
Urbanizado 

400 
1.080 

270 270 270 270 1/03 

TOTAL ANUAL 4.920 1.230 1.230 1.230 1.230 

Quadro 4: Dados quantitativos e qualitativos do PPA. 
Fonte: Lima & castro (2007, p. 15). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.4.1.2 Lei de Diretrizes Orgamentarias (LDO) 

Atualmente a LDO e uma ferramenta importante e valiosa para o exercicio financeiro 

subsequent^ das entidades publicas e tern como principal fungao a orientagao e a 

elaboragao do Orgamento. 
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Segundo Andrade et al.(2005, p. 26), citado por Lima & Castro (2007, p,21), , "a lei das 

Diretrizes Orcamentarias (LDO) foi introduzida no Direito Financeiro brasileiro pela 

Constituigao Federal de 1988, tornando-se, a partir de entao, elo entre o Piano Plurianual 

(PPA) e a Lei Orgamentaria Anual (LOA)". 

Conforme o exposto, os conceitos expressam a principal caracteristica da LDO, que 

consiste em elaborar metas e prioridades especificas para a gestao publica, orientando 

tambem na elaboragao da Lei Orgamentaria Anual (LOA). 

Entretanto Kohama (2006, p. 37) explica que,"(...) dispora sobre as alteragoes na legislagao 

tributaria e estabelecera a politica de aplicagao das agendas financeiras oficiais". Tendo em 

vista a importancia das disposigoes constitucionais, a Lei Orgamentaria devera dispor sobre: 

• Entre as receitas e despesas; 

• Criterios e forma de limitagao de empenho; 

• Normas relativas a controle de custos e a avaliagao dos resultados dos 

programas financeiros com recursos dos orgamentos; 

• Demais condigoes e exigeneias para a transferencia de recursos a entidades 

publicas e privadas. 

Dessa forma, o estudo citado a cima relembra os principals objetivos do processo de 

formagao do orgamento publico, com tudo isso, a Lei de Diretrizes Orgamentaria tornou-se 

mais do que um simples instrumento de orientagao, tornando-se uma ferramenta 

importantfssima para o planejamento orgamentario. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.4.1.3 Lei Orgamentaria Anual (LOA) 

A Lei Orgamentaria Anual (LOA) estima as receitas e autoriza as despesas de acordo com a 

previsao da arrecadagao. 

Segundo Andrade et al.(2005, p. 133), citado por Lima & Castro (2007, p. 22), "a proposta 

orgamentaria e um documento que apresenta em termos monetarios as receitas e as 
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despesas publicas que o ente publico entende realizar no exercicio financeiro,...a qual sera 

convertida em Lei Orgamentaria Anual". 

Conforme o exposto, entende-se que a Lei Orgamentaria e o proprio orgamento dito, tendo 

em vista que a traves dela em que os gestores publicos fixam o que vao fazer com os 

valores arrecadados, asseguram o cumprimento das fungoes elementares do Estado como 

justiga, seguranga, saude, educagao, etc. 

Em cumprimento ao § 5° do art. 165 da Constituigao Federal que estabelece a formagao da 

Lei Orgamentaria Anual Compreendera: 

• O orgamento fiscal referente aos Poderes da Uniao, seus fundos, orgaos e 

entidades da administragao direta e indireta, inclusive fundagoes instituidas e 

mantidas pelo Poder Publico; 

• 0 orgamento de investimento das empresas em que a Uniao, direta ou 

indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto; 

• O orgamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e orgaos 

a ela vinculados, da administragao direta ou indireta, bem como os fundos e 

fundagoes instituidos e mantidos pelo Poder Publico. 

Na questao municipal, Lima & Castro (2007, p.23) destaca: "O ente publico elabora o 

orgamento a partir de uma estimativa de quanto se espera arrecadar e das despesas que 

pretende realizar". 

Diante o exposto, observa-se que somente poderao ser realizadas as despesas autorizadas 

pelo Poder Legislativo, mas o orgamento publico nao o dinheiro propriamente dito, e sim 

uma previsao de quanto se pode arrecadar e gastar em um determinado periodo, pois dessa 

forma o gestor publico nao esta obrigado a executar todas as despesas orgadas no periodo 

de sua gestao. 

3.5. Ciclo Orgamentario 

Inicialmente pode-se mencionar que o ciclo orgamentario e um processo continuo, dinamico 
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e flexivel que elabora, aprova, executa, controla e avalia os programas do setor publico. 

Em cumprimento ao art. 34 da Lei n° 4.320/64. "O exercicio financeiro coinciding com o ano 

civil.", dessa forma, tern inicio em 01 de Janeiro e final em 31 de dezembro de cada ano. 

De acordo com Kohama (2006, p. 43), "o orcamento, embora seja anual, nao pode ser 

concebido ou executado isoladamente do periodo imediatamente e do posterior, pois sofre 

influencia condicionante daquele que o precede, assim como constitui uma base informativa 

para os futuros exercicios". 

Por outro lado, o ciclo orgamentario e um periodo muito maior, iniciando com o processo de 

elaboracao do orgamento, passando pela execugao, encerramento e com o controle do 

processo. Segundo Kohama (2006, p. 43), "a necessidade de compreensao do Ciclo 

Orgamentario, que e a sequencia das etapas desenvolvidas pelo processo orgamentario". 

Assim constituidas em: 

Elaboragao 
Compreende a fixagao de objetivos concretos para o periodo 
considerando, bem como o calculo dos recursos humanos, materias e 
financeiros, necessarios a sua materializagao e concretizagao. 

Estudo e Aprovagao 
Esta fase e de competencia do poder legislative, e o seu significado 
esta configurado na necessidade do povo, atraves de seus 
representantes. 

Execugao 
Constitui a concretizagao anual dos objetivos e metas determinadas 
para o setor, no processo planejamento integrado, e implica a 
mobilizagao de recursos humanos, materias e financeiros. 

Avaliagao 

Refere-se a organizagao, aos criterios e trabalhos destinados a julgar o 
nivel dos objetivos fixados no orgamento e as modificagoes nele 
ocorridas durante a execugao; a eficiencia com que realizam as ag5es 
empregadas para fins de racionabilidade na utilizagao dos recursos 
correspondentes. 

Quadro 5: Etapas do ciclo orgamentario. 
Fonte: Adaptado de Kohama (2006, p. 44 e p. 45). 

Segundo Silva; Amorim; silva, et al.(2004, p. 37), citado por Lima & Castro (2007, p. 11), o 

ciclo orgamentario tern sua execugao, "consistente na arrecadagao de receitas de impostos, 

taxas, contrigoes de melhoria, transferencias federals e estaduais e na aplicagao desses 

recursos nos projetos e atividades aprovadas na lei orgamentaria anual." Diante o exposto, 

observa-se que o ciclo orgamentario e processo de fundamental importancia para o gestor 

publico em sua gestao. 
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3 ANALISE DOS RESULTADOS 

A analise dos resultados teve como principal objetivo obter informacoes para uma avaliacao 

do grau de conhecimentos definidos na pesquisa, atraves da analise de resultados da 

aplicagao do instrumento de coleta dados, em forma de questionario, Os resultados 

apurados mostram, dentre outros, que os respondentes informaram que possuem, em sua 

maioria quase 8 anos na fungao como gestor publico municipal, uma vez que 26,67% dos 

respondentes exercem a fungao entre 4 e 8 anos. Constatou-se tambem a utilizagao de 

ferramentas contabeis, em que 65% dos respondentes indicaram que usam, principalmente, 

o controle dos servigos executados, como ferramenta contabil mais utilizada respondente na 

metodologia. 

De acordo com o Manual do Orgamento Publico da Secretaria de Estado do Planejamento e 

Gestao - SEPLAG, os gestores municipais da 10a regiao geoadministrativa do sertao da 

Paraiba somam um total de 15 prefeitos, a responderam o referido questionario a totalidade 

de 100%. 

Do exposto, considera-se o processo amostral definido por conveniencia aos respondentes, 

de forma que a taxa de resposta alcangada de 100% dos questionarios sera discutida 

conforme a seguir. 

O presente questionario foi elaborado em tres partes. Na primeira, procurou-se identificar a 

caracterizagao dos gestores municipais da 10a regiao geoadministrativa do sertao da 

Paraiba. Na segunda, a qualificagao dos gestores publicos municipais. Na ultima parte, 

buscou-se identificar aspectos inerentes a execugao do orgamento por parte dos gestores 

publicos. 

4.1 Caracterizagao do Respondente 

1. O grafico 1 mostra o tempo de experience como gestor publico. 
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Tempo de Experiencia como Gestor Publico 

• 1 a 4anos 

• 4 a 8 anos 

• 8 a 12 anos 

•mais de 12 anos 

GRAFICO 1 - Tempo de Experiencia como gestor publico municipal. 
Fonte: Pesquisa de campo, 2008. 

Segundo o grafico 1, os respondentes informaram que possuem 40,00% em sua maioria 

mais de 8 anos na funcao como gestor municipal, 26,67% exercem a funcao entre 4 e 8 

anos e 13,33% possuem menos de 4 anos de experiencia profissional. 

Grau de Inst rucao Escolar 

6 .67% 

2 6 . 6 7 % 
Ben sin o medio 

• ensino superior 

• En sin o 
Fundamental 

GRAFICO 2 - Grau de Instrucao dos Gestores Municipals. 
Fonte: Pesquisa de campo, 2008. 

Pela leitura do grafico 2, observa-se que 40% dos respondentes possui formacao superior e 

33,33 % possuem o ensino medio. 
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Area da Graduacao dos Gestores Munic ipals 

• Aclministiacao 

•Medicina 

• Direito 

• outra 

GRAFICO 3 - Area da Graduacao dos Gestores Municipals. 
Fonte: Pesquisa de campo, 2008. 

Observa-se no grafico 3, que apenas 13,33% dos gestores municipais possuem graduacao 

em Administracao, sendo a maioria 20% sao graduados em Medicina. 

Ressalta-se que os gestores municipais do sertao da Paraiba, em sua maioria, possuem 

formacao academica em areas distintas a gestao publica, porem sua investidura ocorreu de 

forma legal, conforme exposto a seguir, pelo voto direto. 

Forma de Ingresso na Gestao Publica Atual 

33.330/-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0  Voto Direto BReeleito 

GRAFICO 4 - Forma de ingresso na Gestao Publica municipal. 
Fonte: Pesquisa de campo, 2008. 

Atraves do grafico 4, e possivel constatar que 66,67 % dos gestores estao na fungao atraves 

do voto direto ( eleito), indicando urn processo democratico e 33,33% reeleitos, indicando 
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um processo democratico e em obediencia as Leis e a Constituicao Federal de 1988, apesar 

de apenas 33,33% dos respondentes terem sido reeleitos. 

4.2 Qualif icacao dos Gestores Publ icos Municipais na Paraiba 

A segunda parte do questionario destinou-se a obter as respostas mais frequentes, em 

relacao a qualificacao dos gestores municipais. 

Entre quatro opgoes, nas quais a resposta foi atraves de: "concordo, concordo parcialmente, 

discordo, nao sei", foi verificado que as respostas mais frequentes, podem ser vistos nos 

resultados do quadro 6 e grafico 5.0 questionario foi respondido sobre seu grau de 

concordancia ou discordancia dos gestores Publicos Municipais, em relacao ao orgamento 

publico municipal. 

AFIRMATIVAS 
(%) RESPOSTAS MAIS 
FREQUENTES 

01. No exercicio da funcao de gestor municipal, e preciso 
possuir solidos conhecimentos em Contabilidade e 
administracao. 

67% concordam 

02. Para o exercicio da funcao de gestor municipal preciso ter 
formacao academica. 

53% discordam 

03. A melhoria dos resultados na reducao da pobreza e, de fato, 
um desafio para os gestores publicos. 

93% concordam 

04. O planejamento e controle do orcamento sao cruciais, para 
garantir que os recursos sejam alocados de acordo com as 
prioridades de cada municipio. 

67% concordam 

05. No sistema orcamentario, as reducoes imprevistas da 
receita ou aumentos nos custos dos programas principals 
podem tornar redundantes as estimativas para o futuro, uma 
vez que os tetos de gasto sao revisados no inicio de cada 
exercicio orcamentario. 

60% discordam 

06. Este risco citado na questao 0.5, pode ser reduzido 
mediante a adocao de medidas que ajudem a garantir a macro 
estabilidade, o desenvolvimento, tais como, incentivos para os 
responsaveis que alcancarem as metas. 

53% concordam parcialmente 

07. £ importante a frequente participacao dos gestores publicos 
em cursos de treinamentos para capacitacao sobre o sistema 
orcamentario. 

87% discordam 

08. £ importante a frequente participac3o em cursos de 
treinamentos em informatica. 

73% concordam parcialmente 

09. E importante que o municipio abra vagas de estagios para 
estudantes de contabilidade ou vagas para projetos academicos 
no setor 

53% concordam 

10. Ei importante que o fortalecimento das praticas contabeis e 
a melhoria da transparencia na gest§o das financas publicas 
ajudarao a garantir que os escassos recursos financeiros 
disponiveis sejam utilizados para a consecucao das metas. 

80% concordam 



38 

Quadro 6: Concordancia ou discordancia dos gestores Publicos Municipais. 
Fonte: estudo de campo, 2008. 

Qual i f icacao do Ges to r Publico 

& 1 0 0 % 
§ 9 0 % 
g- 8 0 % 
2> 7 0 % 

9 3 % zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
8 7 % 

8 0 % 

1 

•  1  •  2  D 3 " 4 " 5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA me ml  s i 8  m9 •  1 0 

GRAFICO 5 - Qualificacao dos gestores Municipais. 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2008. 

Pela analise do quadro 6 em conjunto com o grafico 5, pode-se observar o seguinte: 

Identificou-se que os respondentes concordam que e necessario possuir solidos 

conhecimentos em contabilidade, por vez foram feitas 15 perguntas e 10 responderam em 

concordancia ao assunto, totalizando 67% de aceitacao para o solido conhecimento em 

contabilidade no exercicio da sua funcao. 53% deles discordam que no exercicio da funcao 

de gestor municipal e preciso ter formacao academica 

Observando-se os quesitos 03 e 04 em que os respondentes frequentemente concordam 

com as afirmativas estabelecidas em (93% e 67%), respectivamente os resultados obtidos 

sugerem que apesar dos gestores publicos em sua maioria nao possuirem formacao 

academica na area de contabilidade, demonstram que pretendem aplicar melhorias nos 

resultados, para reducao da pobreza, como tambem planejar e controlar o orcamento de 

forma que os recursos sejam alocados de acordo com as prioridades de cada municipio. 

Na afirmativa 5, 60% dos respondentes discordam que as reducoes imprevistas da receita 

ou aumentos nos custos dos programas principais podem tornar redundantes as estimativas 

para o future 

No entanto na afirmativa 6, buscou-se descobrir a opiniao dos respondentes sobre as 

medidas adotadas que ajudam a garantir a macro estabilidade, o desenvolvimento, tais 

como, incentivos para os responsaveis que alcancarem as metas, onde os resultados 

obtidos no questionario revelaram 53% de concordancia parcial. 
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Nas afirmativas 7 e 8, procurou-se conhecer a importancia na participacao dos gestores 

publicos em cursos e treinamentos para capacitacao sobre o sistema orcamentario e 

informatica. As respostas obtidas revelaram que 87% concordam em ter participacao em 

curso de treinamentos na area orcamentaria e 73% de concordancia parcial no que se refere 

a capacitacao em informatica. Tais resultados sugerem carencia em treinamento 

computacional. 

Nos quesitos 9 e 10 observou-se que 53% os gestores publicos consideram importante que 

os municipios abram vagas de estagios para estudantes de contabilidade ou vagas para 

projetos academicos, e 80% concordam que a melhoria na gestao das financas publicas 

ajudara a garantir que os escassos recursos financeiros disponiveis sejam utilizados para a 

consecucao das metas. 

4.3 Execucao do Orcamento por parte dos Gestores 

A terceira e ultima parte do questionario destinou-se aos instrumentos utilizados na 

elaboracao do orcamento publico pelos gestores publicos do sertao da Paraiba. 

Os graficos a seguir resumem as respostas dadas ao grau de importancia atribuida as 

ferramentas e instrumentos dos gestores publicos do sertao da Paraiba, e as principais 

dificuldades na execucao do trabalho. 

As respostas dadas a esta parte do questionario, requeriam dos respondentes as opinioes 

sobre o grau de importancia aos Instrumentos Utilizados na Elaboracao do Orgamento 

Publico. 

Portanto, um mesmo grau de importancia poderia ser atribuido a mais de uma alternativa e, 

consequentemente, cada alternativa poderia atingir 100%, cujo somatorio tambem poderia 

exceder este percentual. 
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I n t r u m e n t o s U t i l i z a d o s na E l a b o r a c a o d o 
O r c a m e n t o P u b l i c o 

• Fe r ramentas Juridicas • Fer ramentas Contabeis 

• Sof tware • Outro. Especif icar 

GRAFICO 6 - Instrumentos Utilizados na Elaboracao do Orcamento Publico. 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2008. 

O grafico 6, demonstra que 76% dos respondentes utilizam como principal instrumento as 

ferramentas juridicas e 39% utilizam as ferramentas contabeis. 

F e r r a m e n t a s C o n t a b e i s U t i l i sadas no O r c a m e n t o 

• Controle dos servi^os executados 

• Organizagao das responsabilidades 

• Conferencia no planejamento 

• Outras 

GRAFICO 7 - Ferramentas Contabeis Utilizada no Orcamento Publico. 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2008. 

A leitura do grafico 7 permite visualizar que 65% dos respondentes indicaram que usam, 

principalmente, o controle dos servicos executados,como ferramenta contabil mais utilizada 

e 49% utilizam a organizacao das responsabilidades. 
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Principals Dificudades na Execucao do Planejamento 
e Controle do Orcamento Publico 

Documentacao Incompleta 

Softwareas Ineficazes 

Escassez de Mao-do-Obra 

Outras 

77% 

GRAFICO 8 - Principals Dificuldades na Execucao do Planejamento e Controle do 
Orcamento Publico. 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2008. 

Anal isando o grafico 8, percebe-se que 7 7 % das opinioes elegeram como o maior 

obstaculo enfrentado pelos gestores Publicos, a documentacao incompleta 

disponibi l izada pelo setor de f inanceiro. 

Ademais , alguns gestores citaram outros t ipos de dif iculdades que encontram na 

execucao do orcamento publico, a lem das identif icadas no questionario, tais como: 

prazos apertados, falta de padronizacao nos setores e secretarias, estrutura 

deficiente, falta de agil idade na entrega da documentacao, ingerencia polit ica, 

equipamentos de informatica sucateados, legislacao confusa, etc. 
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5 C O N C L U S O E S E R E C O M E N D A Q O E S 

5.1 C o n c l u s o e s 

A partir da metodologia estabelecida para este trabalho, procurou-se avaliar o grau 

de conhecimento dos gestores publicos municipais com o sistema orcamentario 

municipal, evidenciando a importancia do referido estudo entre os gestores e as 

f inangas publicas. 

Observou-se que os respondentes concordam que e necessario possuir solidos 

conhecimentos em contabil idade, com 6 7 % desta aceitacao, pode ser evidenciado 

que os gestores estao cada vez mais interessados em adquirir conhecimento sobre 

o assunto. Entretanto, 5 3 % deles discordam que o exercicio da fungao de gestor 

municipal e preciso ter formacao academica, as respostas aparentam uma certa 

contradigao, uma vez que para se adquirir conhecimentos solidos em contabil idade 

em que fazem-se necessarios estudos aprofundados, oferecidos em curso de 

graduagao onde o grau de conhecimento pode ser especif ico na area de atuagao do 

gestor. 

Constatou-se, tambem que 9 3 % dos respondentes concordam com as afirmativas 

estabelecidas, onde respectivamente os resultados obtidos sugerem que apesar dos 

gestores publicos em sua maioria nao possuirem formagao academica na area de 

contabi l idade, demonstram que pretendem aplicar melhorias nos resultados, para 

reducao da pobreza, como tambem 6 7 % dos respondentes planejam e controlam o 

orcamento de forma que os recursos sejam alocados de acordo com as prioridades 

de cada municipio. 

Como se pode observar 53% dos respondentes tern opiniao sobre as medidas 

adotadas que ajudam a garantir a macro estabil idade, o desenvolvimento, tais como, 

incentivos para os responsaveis que alcangarem as metas com os resultados 

obtidos, e que tambem se procurou conhecer a importancia na participagao dos 

gestores publicos em cursos e treinamentos para capacitagao sobre o sistema 
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orcamentar io e informatica, onde as respostas obtidas revelaram que 8 7 % 

concordam em ter participagao em curso de treinamentos na area. 

Entretanto, observou-se que 5 3 % os gestores publicos consideram importante que 

os municipios fornegam vagas de estagios para estudantes de contabil idade, isso 

ajuda a garantir que os escassos recursos f inanceiros disponiveis sejam util izados 

para a consecugao das metas. 

Por f im, os respondentes elegeram como o maior obstaculo, enfrentado pelos 

gestores publicos do sertao da Paraiba, a documentagao incompleta disponibil izada 

pelo setor f inanceiro. Revela, tambem, a escassez de recursos tecnologicos. 

Diante do exposto, conclui-se que os gestores municipais da 10 a regiao do sertao da 

Paraiba atr ibuem importancia as informagoes contabeis. Ass im, retornando ao 

objetivo geral da pesquisa, verif icou-se que o orgamento configura como instrumento 

de planejamento operacional dos pequenos municipios do sertao da Paraiba, com 

vistas a seu desenvolvimento e estabil idade das f inangas publicas. 

5.2 R e c o m e n d a c o e s 

O presente trabalho, ao limitar a pesquisa sobre o orgamento publico municipal dos 

municipios do sertao da Paraiba, demonstra o que ha entre o planejamento 

operacional e as f inangas publicas. 

Consideram-se relevante as informagoes para que os municipios do estado da 

Paraiba, em especial os municipios da 10° regiao, possam obter mais informagoes 

atraves de treinamento e parcerias com universidades e instituigoes. 

Novamente deve-se reiterar a necessidade da gestao e treinamentos, os quais sao 

escassos no setor publico, dessa forma as mudangas na gestao municipal devem 

contemplar a fungao do orgamento como o instrumento percussor de ligagao entre o 

planejamento operacional e as finangas publicas. 
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Anexo I 

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E G EST AO - SEPLAG 

Diretoria Executiva de Programagao Orcamentaria Estadual 

Gerencia Executiva de Programagao Orgamentaria 

Manual Tecnico de Elaboragao do Orgamento 2008 

10a Regiao -15 municipios Sede: Sousa 

1. Aparecida 6. Nazarezinho 12. Sao Francisco 

2. Cajazeirinhas 7. Paulista 13. Sao Jose da Lagoa Tapada 

3. Lagoa 8. Pombal 14. Sousa 

4. Lastro 9. Santa Cruz 15. Vieiropolis 

5. Marizopolis 10. Sao Bentinho 

6. Nazarezinho 11. Sao Domingos de Pombal 

Fonte: Secretaria de Estado e Planejamento e Gestao do Estado da Paraiba - SEPLAG. 
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A P E N D I C E 01: C A R T A D E A P R E S E N T A Q A O 

Universidade Federal de Campina Grande 

Centro de C ienc ias Jur id icas e Soc ia i s 

Coordenagao do C u r s o de C i e n c i a s Contabeis 

C o m i s s a o de Coordenagao do T C C 

Sousa, 15 de novembro de 2008. 

Prezado Gestor Publico, 

Solicitamos por meio deste questionario, informagoes que sao fundamentals para o 

desenvolvimento do Trabalho de Conclusao de Curso. O presente trabalho sera 

desenvolvido pelo discente Thal les R ichardson G o m e s Ramalho, aluno 

regularmente matriculado sob o numero 60623682, no Curso de Ciencias Contabeis 

da Universidade Federal de Campina Grande, e orientado pela docente Alcides 

Olinto da Silva. O trabalho intitulado em: "Um enfoque sobre o conhecimento dos 

gestores publ icos do sertao da Paraiba com o s is tema orgamentario 

municipal" . Desta forma, os principais procedimentos adotados necessitam das 

seguintes informagoes: 

P A R T E A - Caracter izagao do Respondente 

P A R T E B - Qualif icagao dos Ges tores Publ icos Municipals na Paraiba 

P A R T E C - Execugao do Orgamento por parte dos Ges tores 

E nosso compromisso garantir que suas respostas ao questionario somente serao 

apresentadas de forma agregada, atraves de tratamento estatistico coletivo, onde os 

dados obtidos nao serao destacados individual ou nominalmente, assegurando, 

portanto, o tratamento confidencial aos respondentes e de responsabil idade do 

docente orientador e do discente responsavel pela elaboragao do trabalho. 

Atenciosamente, 

Thiago Alexandre das Neves Almeida 

Presidente da C o m i s s a o de Coordenagao do T C C 
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A P E N D I C E 02: INSTRUQAO P A R A P R E E N C H I M E N T O DO Q U E S T I O N A R I O 

Prezado gestor publico: 

Solicitamos sua colaboracao na resposta ao questionario abaixo, uma vez que 

sua participacao e muito valiosa, por se tratar de estudo sustentado em pesquisa de 

campo para ser desenvolvido, intitulado: "UM E N F O Q U E S O B R E O 

C O N H E C I M E N T O D O S G E S T O R E S P U B L I C O S DO S E R T A O DA P A R A I B A COM 

O S I S T E M A O R Q A M E N T A R I O MUNICIPAL", a presente pesquisa esta direcionada 

aos gestores dos municipios da 10 a regiao geoadministrativa do sertao da Paraiba 

conforme manual do orgamento publico da Secretaria de Estado do Planejamento e 

Gestao - SEPLAG, em gestao atual, sob a orientacao do professor Alcides Olinto da 

silva, e que objetiva cumprir as exigencias para obtencao do titulo de bacharel em 

Ciencias Contabeis. E nosso compromisso garantir que suas respostas ao 

questionario somente serao apresentadas de forma agregada, atraves de tratamento 

estatistico coletivo, onde os dados obtidos nao serao destacados individual ou 

nominalmente, assegurando, portanto, tratamento confidencial aos respondentes. 

Q U E S T I O N A R I O 

P A R T E A - Caracter izagao do Respondente 

1. TEMPO DE EXPERIENCE COMO GESTOR PUBLICO 

( ) 1 a 4 a n o s ( ) 4 a 8 anos ( ) 8 a 1 2 a n o s ( ) Mais de 12 anos 

2. GRAU DE INSTRUQAO ESCOLAR 

( ) Ensino Fundamental ( ) Ensino Medio ( ) Ensino Superior 

( ) Outra. Especificar 

3. AREA DA GRADUAQAO (se possuir Ensino Superior) 

( ) Administragao ( ) Medicina ( ) Direito 

( ) Outra. Especificar 

4. INGRESSO NA GESTAO PUBLICA ATUAL 

( ) Eleito por voto direto ( ) Reeleito ( ) Forma juridica 

( ) Outro. Especificar 

P A R T E B - Qualif icagao dos Gestores Publ icos Municipais na Paraiba. 
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Nesta s e c a o do questionario, sol ic i tamos que opine sobre s e u grau de 

concordanc ia ou d iscordancia , em cada uma d a s afirmativas que s e seguem. 

AFIRMATIVAS RESPOSTA 

01. No exercicio da funcao de gestor municipal, 

e preciso possuir solidos conhecimentos em 

Contabilidade e administragao. 

( ) 
Concordo 

( ) 
Concordo 

Parcialmente 

( ) 
Discordo 

( ) 
Nao 
Sei. 

02. Para o exercicio da fungao de gestor 

municipal preciso ter formagao academica. ( ) 
Concordo 

( ) 
Concordo 

Parcialmente 

( ) 
Discordo 

( ) 
Nao 

Sei. 

03. A melhoria dos resultados na redugao da 

pobreza e, de fato, um desafio para os gestores 

publicos. 

( ) 
Concordo 

( ) 
Concordo 

Parcialmente 

( ) 
Discordo 

( ) 
Nao 
Sei. 

04. 0 planejamento e controle do orgamento 

sao cruciais, para garantir que os recursos 

sejam alocados de acordo com as prioridades 

de cada municipio. 

( ) 
Concordo 

( ) 
Concordo 

Parcialmente 

( ) 
Discordo 

( ) 
Nao 
Sei. 

05. No sistema orgamentario, as redugoes 

imprevistas da receita ou aumentos nos custos 

dos programas principals podem tornar 

redundantes as estimativas para o futuro, uma 

vez que os tetos de gasto sao revisados no 

inicio de cada exercicio orgamentario. 

( ) 
Concordo 

( ) 
Concordo 

Parcialmente 

( ) 
Discordo 

( ) 
Nao 
Sei. 

06. Este risco citado na questao 0.5, pode ser 

reduzido mediante a adogao de medidas que 

ajudem a garantir a macro estabilidade, o 

desenvolvimento, tais como, incentivos para os 

responsaveis que alcangarem as metas. 

( ) 
Concordo 

( ) 
Concordo 

Parcialmente 

( ) 
Discordo 

( ) 
Nao 
Sei. 

07. E importante a frequente participagao dos 

gestores publicos em cursos de treinamentos 

para capacitagao sobre o sistema 

orgamentario. 

( ) 
Concordo 

( ) 
Concordo 

Parcialmente 

( ) 
Discordo 

( ) 
Nao 
Sei. 

08. E importante a frequente participagao em 

cursos de treinamentos em informatica. 
( ) 

Concordo 

( ) 
Concordo 

Parcialmente 

( ) 
Discordo 

( ) 
Nao 
Sei. 

09. E importante que o municipio abra vagas 

de estagios para estudantes de contabilidade 

ou vagas para projetos academicos no setor. 

( ) 
Concordo 

( ) 
Concordo 

Parcialmente 

( ) 
Discordo 

( ) 
Nao 

Sei. 

10. E importante que o fortalecimento das 

praticas contabeis e a melhoria da 

transparencia na gestao das finangas publicas 

ajudarao a garantir que os escassos recursos 

financeiros disponiveis sejam utilizados para a 

consecugao das metas. 

( ) 
Concordo 

( ) 
Concordo 

Parcialmente 

( ) 
Discordo 

( ) 
Nao 
Sei. 
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P A R T E C - E x e c u c a o do Orgamento por parte dos Ges tores . 

Nesta segao do questionario, sol ic i tamos que ordene, em grau de importancia, 

cada uma das opgoes a s questoes que s e s e g u e m . 

1. INSTRUMENTOS UTILIZADOS NA ELABORAQAO DO ORQAMENTO PUBLICO. 

INSTRUMENTO 
GRAU DE 

IMPORTANCIA 

SEM 

IMPORTANCIA 

(S/l) 

Softwares Especificos 1° 2° 3° 4° S/l 

Ferramentas Contabeis 1° 2° 3° 4° S/l 

Ferramentas Juridicas 1° 2° 3° 4° S/l 

Outra. Especificar 1° 2° 3° 4° S/l 

2. FERRAMENTAS CONTABEIS UTILIZADAS NO ORQAMENTO PUBLICO. 

FERRAMENTAS 
GRAU DE 

IMPORTANCIA 

SEM 

IMPORTANCIA 

(S/l) 

Conferencia no planejamento 1° 2° 3° 4° S/l 

Organizacao das responsabilidades 1° 2° 3° 4° S/l 

Controle dos servigos executados 1° 2° 3° 4° S/l 

Outra. Especificar 1° 2° 3° 4° S/l 

3. PRINCIPAIS DIFICULDADES NA EXECUQAO PLANEJAMENTO E CONTROLE 

DO ORQAMENTO PUBLICO. 

DIFICULDADES 
GRAU DE 

IMPORTANCIA 

SEM 

IMPORTANCIA 

(S/l) 

Softwares Ineficazes 1° 2° 3° 4° S/l 

Escassez de Mao-de-obra Especializada. 1° 2° 3° 4° S/l 

Gastos e investimentos nao previstos. 1° 2° 3° 4° S/l 

Outra. Especificar 1° 2° 3° 4° S/l 


