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RESUMO 

Tendo em vista o desafio do controle social de contribuir para a formacao de uma nova 
cultura polftica fundada no principio da soberania popular e prevencao da corrupcao, tem-se 
observado uma crescente preocupacao com a democracia participativa. A promocao dessa 
democracia tornou-se prioridade absoluta em muitos pafses que buscam novas praticas de 
gestao transparente. A partir da implantacao da reforma gerencial no Brasil, os agentes 
publicos foram obrigados a se adequarem a novas regras de planejamento e 
responsabilizacao, baseadas no controle pelos resultados, no controle pela competicao 
administrada e no controle social de politicas publicas, sendo este ultimo o responsavel por 
conferir a democracia o carater participativo. Este trabalho busca levantar uma discussao 
acerca do controle social no municipio de Sousa/PB e tern como problematica a seguinte 
questao: os cidadaos, no exercicio de sua cidadania, tern participado do controle externo 
dos gastos publicos no municipio de Sousa/PB? Para responder a esta questao, foi feita 
uma revisao da bibliografia disponivel sobre o tema, destacando a importancia do controle 
social e foi realizada uma pesquisa junto a populacao do municipio e aos gestores publicos 
do Poder Executivo e Legislative. A pesquisa apresentou como resultados uma participacao 
social ainda deficiente no municipio de Sousa/PB, uma vez que existe pouca divulgacao 
sobre a tematica, o que torna a populacao mal informada sobre esse direito. Bern como pela 
falta mecanismos de controle social a disposicao da populacao para que a mesma possa 
exercer sua cidadania. Fatos estes que demandam por parte dos gestores urn olhar 
diferenciado sobre este prisma, no sentido de disponibilizar melhores condicoes de 
participacao da populacao na gestao publica, uma vez que so se faz urn municipio 
adequado as necessidades sociais quando a populacao tern abertura para dizer o que 
realmente e prioritario para ela. 

Paiavras-chaves: Controle social. Contabilidade Publica. Gestao Fiscal Responsavel. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Accountability. 



A B S T R A C T 

Given the challenge of social control contribute to the formation of a new political culture 
based on the principle of popular sovereignty and preventing corruption, there has been a 
growing concern with participatory democracy. The promotion of democracy has become a 
top priority in many countries to seek new management practices transparent. After the 
implementation of management reform in Brazil, public officials were forced to conform to 
new rules for planning and accountability for results-based control, control by managed 
competition and social control of public policies, the latter being responsible democracy by 
giving the participatory nature. This article raises a discussion of social control in the 
municipality of Sousa / PB as problematic and has the following question: citizens in the 
exercise of their citizenship, have participated in the external control of public expenditures in 
the municipality of Sousa / PB? To answer this question, a review was made of the available 
literature on the subject, highlighting the importance of social control and a survey was 
conducted among the population of the municipality and the public administrators of the 
Executive and Legislative branches. The research results presented as a social participation 
remains weak in the municipality of Sousa / PB, since there is little publicity about the issue, 
which makes the population misinformed about this right. And a lack of social control 
mechanisms available to the population so that it can exercise their citizenship. These facts 
that demand for managers on a different look this light, in order to provide better conditions 
for people's participation in public management, since only one municipality is appropriate 
when the social needs of the population has an opening to say what really is a priority for 
her. 

Keywords: Social Control. Public Accounting. Fiscal Management.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Accountabillity. 
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1 INTRODUCAO 

Nas ultimas decadas observa-se em todo o mundo uma crescente preocupacao com a 

democracia participativa, termo esse que atribui a populacao o seu direito de participagao 

direta na gestao dos gastos publicos. A promogao dessa democracia tornou-se prioridade 

absoluta em muitos pafses que buscam novas praticas de gestao transparente e um novo 

regime de governo em substituicao a antiga forma de Estado unitario e autoritario. 

O Brasil se insere legalmente nesse contexto de profundas mudancas no ambito da 

administracao publica, quando da edicao da Constituicao Federal de 1988, que preve uma 

transformacao radical na realidade social, com imposigao de uma gestao democratica do 

Estado. No entanto, essas mudancas so comecam a acontecer de fato um pouco mais 

tarde, quando movimentos sociais passaram a questionar e reivindicar que os institutos 

constitucionais de democracia fossem de fato executados pela sociedade. 

Em 1995, foi elaborado o Piano Diretor de Reforma do Estado, que instituiu a administracao 

gerenciai no Brasil e prescrevia uma administracao eficiente, descentralizada, voltada para o 

controle dos resultados com foco no cidadao. Pra efetivar as mudangas proposta no Piano 

Diretor foi editada a Emenda Constitucional n° 19/1998 que surge como marco da 

transformacao da administracao publica no Brasil. 

Em 2000 foi editada a Lei de Responsabilidade Fiscal - LC 101/2000, que apresenta um 

conjunto articulado de novas regras de gestao das finangas publicas para orientagao das 

agoes governamentais, tendo no controle social um ponto fundamental para assegurar a 

transparencia da administragao publica. 

Apesar da edigao de regras que impoe uma gestao publica estruturada, transparente e com 

foco no cidadao, a corrupgao e ainda um fendmeno social crescente e a cada ano vem 

atingindo niveis intoleraveis, causando prejufzos aos cofres publicos que afetam de forma 

direta a sociedade. E pela exigencia de transformagao desse cenario que surge o controle 

social, como forma relevante de combate aos desmandos com a utilizagao dos recursos 

publicos. 

O controle social e um elemento essencial na gestao eficiente dos recursos publicos, 

fortalecendo a relagao entre o governo e a sociedade para atendimento das demandas 

prioritarias locais. Esse controle social esta intimamente ligado ao fundamento da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

accountability, uma vez que para ser efetivo, depende do acesso a informagoes oportunas, 

relevantes e compreensiveis, assim como, depende de mecanismos que possibilitem a 
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formulacao de denuncias de mau uso dos recursos com o intuito de punir os gestores 

responsaveis pelos atos. 

O tema controle social tern ainda pouca enfase nos debates em nivel nacional, pois, 

tratando-se de materia que impoe um conhecimento de toda a sociedade, ha a necessidade 

de se levantar uma discussao em ambito nacional divulgando amplamente os mecanismos 

que possibilitem a atuagao social junto aos gestores publicos e sensibilizando os cidadaos 

no sentido de desmistificar a cultura incrustada de que nada pode ser feito para combater a 

corrupgao. O debate acerca desse tema contribui para a garantia do principio constitucional 

da democracia participativa. 

Considerando os fatos apresentados, o presente estudo busca investigar se de fato esse 

controle social e efetivo no municipio de Sousa/PB. Ate onde a populacao se insere nas 

decisoes administrativas, quais os mecanismos de participagao social oferecidos pela 

gestao municipal e se a prefeitura dispoe de formas de divulgagoes que oferegam confianca 

ao cidadao. 

Busca-se ainda evidenciar o papel da contabilidade no contexto social, como promotora de 

medidas tangiveis para efetivagao do controle social dos recursos publicos, atraves das 

informagoes constantes nos relatorios contabeis e de novas ideias que nao apenas teorizem 

sobre controle social, mas que de fato oferegam mecanismos para atuagao social. Para 

tanto, a contabilidade publica no Brasil tern se orientado no sentido de uma convergencia 

com as Normas Internacionais de Contabilidade que garanta que as informagoes 

disponibilizadas pela mesma sejam compreendidas por todos os usuarios. 

No desenvolvimento do trabalho, foram analisadas historicamente as mudangas ocorridas 

na forma de administrar a coisa publica ate se chegar a reforma implantada pela EC 

19/1998, buscou-se posicionar a contabilidade nesse contexto de democracia participativa, 

assim como, apresentam-se os aspectos legais do controle social no Brasil, os instrumentos 

de controle a disposigao da sociedade e os fatores impeditivos do exercicio de controle 

social. 

Para se alcangar os resultados almejados com a pesquisa, foram elaborados dois 

questionarios para aplicagao junto aos gestores da administragao municipal no ambito dos 

poderes executivo e legislativo, bem como, a uma amostra da populagao sousense para 

confrontar com as exigencias legais de transparencia e responsabilidade governamental e 

assim checar se ha ou nao uma efetiva participagao social na administragao publica 

municipal de Sousa/PB. 



16 

O resultado desse estudo vem contribuir para conscientizagao da populacao de que todo 

cidadao tern o direito de saber de que forma esta sendo gasto o dinheiro publico e de que 

forma esta sendo feita a participacao da sociedade nas agoes govemamentais do municipio, 

bem como oferecer informagoes acerca dos mecanismos de que ela (a sociedade) dispoe 

para realizar tal fiscalizagao, assegurada por lei. 

1.1 Problematica 

Inserida no projeto da Reforma do Estado estao mudangas na administragao publica que 

possibilitam uma gestao transparente e de qualidade. Esse contexto de redemocratizagao 

com amparo legal na Constituigao de 1988 garante o interesse coletivo e impoe uma gestao 

publica com responsabilidades voltada para o controle dos resultados com uma participagao 

direta da sociedade. 

Em fungao dessas mudangas surge no ambito dessa nova roupagem da administragao 

publica o controle social como a forma mais efetiva de controle da administragao publica, 

sendo complemento indispensavel ao controle institucional realizado pelos orgaos 

fiscalizadores. 

O controle social balizado no contexto constitucional tern como desafios contribuir para a 

formagao de uma nova cultura politica fundada no principio da soberania popular e prevenir 

a corrupgao. Como fica explicito na exposigao dos motivos da Lei de Responsabilidade 

Fiscal, essa democracia participativa e de fundamental importancia no controle das agoes 

govemamentais. "Tao importante quanta as normas que regulam a aplicagao dos recursos 

publicos e a permanente fiscalizagao da sociedade sobre os atos daqueles a quern foi 

confiada a responsabilidade de geri-los" (E.M. INTERMINISTERIAL n 2 106/MOG/MF/MPAS). 

Nesse contexto, surge a necessidade dos municipios se adequarem a esta realidade, 

implantando uma politica administrativa de transparencia e de responsabilizagao que 

garanta aos cidadaos a participagao em conjunto com os gestores publicos, do 

planejamento das politicas publicas e do controle da execugao das agoes do governo. 

E com base no acima exposto que este estudo tern o seguinte questionamento: Os 

cidadaos, no exercicio de sua cidadania, tern participado do controle externo dos 

gastos publicos no municipio de Sousa/PB? 
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1.2 Justificativa 

As argumentagoes que justificam esta pesquisa apoiam-se no principio da soberania 

popular, segundo o qual todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente, (Art. 1°, paragrafo unico, CF/88). Assim, justifica-se a 

relevancia do tema escolhido, uma vez que trata do interesse geral da populacao em 

controlar a gestao dos gastos publicos para que atendam efetivamente as demandas de 

interesse da sociedade. 

A questao abordada tern sido alvo de discussoes crescentes. Com o intuito de promover 

uma democracia substantiva, orgaos como a CGU - Controladoria Geral da Uniao tern 

promovido debates e conferencias com a participacao de entidades representativas da 

sociedade, para que sejam discutidas as diretrizes de implantagao e eficacia dos sistemas 

de controle social em todos os municipios do Brasil. Esse trabalho de estimulo ao controle 

social ja tern mostrado resultados, uma vez que estudos demonstram que a atuagao da 

sociedade no controle da gestao publica tern sido crescente nos ultimos anos. 

O tema foi escolhido a partir da observagao da importancia que tern a atuacao social na 

gestao dos gastos publicos e da falta de interesse e/ou informacao dessa populacao 

referente ao tema Controle Social, uma vez que esta geralmente desconhece seus direitos 

acerca de indagar a forma como esta sendo aplicado o dinheiro publico e fiscalizagao do 

equilibrio fiscal das contas publicas bem como, desconhece as ferramentas de que dispoe 

para realizar essa fiscalizagao. 

Na maioria das vezes, apesar de muito veiculado na midia, a sociedade em especial das 

cidades pequenas, nao tern consciencia de que pode participar efetivamente desde o 

planejamento orgamentario ate a execucao do mesmo, inibindo as agoes de corrupgao e 

desvio de dinheiro publico. 

Neste estudo, e desenvolvida uma analise acerca dessa participagao social na gestao 

publica, bem como, das evidencias de mecanismos de participagao da sociedade. Busca-se 

entender por que os municipios nao divulgam efetivamente o direito do cidadao de participar 

da gestao municipal e, muitas vezes, inibem ou ate proibem que os cidadaos tenham 

acesso as informagoes da gestao dos gastos publicos e aos relatorios contabeis. 

O presente trabalho pretende contribuir para a insergao da sociedade na administragao 

publica evidenciando de que forma podem-se provocar mudangas positivas nesse contexto. 

Levanta uma discussao sobre o tema visando incrementar a transparencia da gestao 
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publica, estimulando os gestores a aprimorarem os mecanismos de participagao social, 

permitindo o acesso da sociedade a informagoes que sao indispensaveis para o controle 

social bem como, que promovam agoes de fortalecimento e interagao entre a sociedade e o 

ente publico. 

Busca ainda a conscientizagao tanto da administragao publica como da sociedade no 

sentido de atingir uma democracia participativa que garanta responsabilizagao e 

transparenciazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (accountability), eficiencia e eficacia da gestao publica e consequentemente 

servigos publicos disponiveis e de melhor qualidade para sociedade. 

Esta pesquisa tern o intuito de provocar reflexoes sobre o papel do governo na sociedade, 

buscando ampliar a visao da relagao governo e sociedade onde prevalega o interesse 

coletivo e o bem publico com participagao ativa dos cidadaos, onde os gestores concentrem-

se no fortalecimento de gestoes transparentes e no aprimoramento dos resultados que 

garantam alto valor para a coletividade e atenuem os impactos negativos refletidos de anos 

de ma administragao do dinheiro publico. 

1.3 Objetivos da pesquisa 

1.3.1 Objetivo geral 

O presente estudo tern como objetivo geral analisar o processo de atuagao da populagao 

sousense na gestao dos gastos publicos sob a otica do controle social. 

13.2 Objetivos especificos 

Para atingir o objetivo geral da pesquisa foram elaborados os seguintes objetivos 

especificos: 

a) Identificar a existencia de ferramentas de controle social na gestao dos recursos publicos 

no municipio de Sousa/PB; 

b) Levantar como ocorre a participagao da populagao no controle social da gestao publica 

municipal; 
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1.4 Procedimentos metodologicos 

Considerando os objetivos propostos, a metodologia a ser adotada neste trabalho e a 

pesquisa aplicada, com o intuito de oferecer informagoes que possibilitem a construcao do 

conhecimento, o avanco e a pratica do estudo em questao. Sobre pesquisa aplicada, Silva e 

Menezes {2001, p.20) se posicionam da seguinte maneira: "pesquisa aplicada objetiva gerar 

conhecimentos para aplicacao pratica dirigidos a solugao de problemas especificos. Envolve 

verdades e interesses locals". 

Para alicercar as bases logicas da pesquisa com maior clareza e acuidade, sera utilizado na 

investigacao dos fenomenos, o metodo dedutivo que, segundo Andrade, M. M. (2009, p. 

121), "a dedugao e o caminho das consequencias, pois uma cadeia de raciocinio em 

conexao descendente, isto e, do geral para o particular, leva a conclusao". 

Ainda sobre o metodo dedutivo, Severino (2010, p. 105) diz que esse metodo refere-se a um 

"procedimento logico, raciocinio, pelo qual se pode tirar de uma ou de varias proposigoes 

uma conclusao que delas decorre por forga puramente logica". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4.1 Delineamento da pesquisa 

1.4.1.1 Quanto aos objetivos 

Segundo Andrade, M. M. (2009), na pesquisa descritiva, os fatos sao observados, 

registrados, analisados, classificados e interpretados, sem que o pesquisador interfira neles. 

Como esse estudo tern o intuito de descrever as caracteristicas da participagao social na 

gestao dos gastos publicos do municipio de Sousa/PB, o tipo de pesquisa mais eficaz e a 

descritiva. 

De acordo com Silva e Menezes: 

A pesquisa descritiva visa descrever as caracteristicas de determinada 
populagao ou fenomeno ou o estabelecimento de relacoes entre variaveis. 
Envolve o uso de tecnicas padronizadas de coleta de dados: questionario e 
observacao sistematica. Assume, em geral, a forma de levantamento 
(SILVA; MENEZES, 2001, p.21). 

Portanto, do ponto de vista dos objetivos da pesquisa e tomando como referenda o 

raciocinio acima exposto, conclui-se que este e o tipo de pesquisa que melhor atende as 

exigencias do presente estudo. 
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1.4.1.2 Quanta aos procedimentos tecnicos 

Tendo em vista a necessidade de conhecer qual a participacao da sociedade na gestao dos 

gastos publicos no municipio de Sousa/PB e que para reunir essas informacoes e preciso 

ter um contato direto com os sujeitos envolvidos no processo em questao, o procedimento 

mais adequado para se chegar a este objetivo e a pesquisa de campo. Goncalves (2003, 

p.67) denomina pesquisa de campo como sendo "o tipo de pesquisa que pretende buscar a 

informacao diretamente com a populacao pesquisada". 

E, para consolidar o escopo teorico sobre o tema em questao, sera feita uma analise 

bibliografica, buscando como referencial o trabalho de diversos autores que estudam o 

controle social dos gastos publicos, bem como de outros que estudam a contabilidade como 

fonte de informacao para efetivar democraticamente esse controle. 

Sobre pesquisa bibliografica Severino (2010), argumenta: 

A pesquisa bibliografica e aquela que se realiza a partir do registro 
disponivel, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, 
como livros, artigos, teses etc. Utiliza-se de dados ou de categorias teoricas 
ja trabalhados por outros pesquisadores e devidamente registrados. Os 
textos tornam-se fontes dos temas a serem pesquisados. O pesquisador 
trabalha a partir das contribuicoes dos autores dos estudos anallticos 
constantes dos textos. (SEVERINO, 2010, p.122). 

1.4.1.3 Quanta a natureza dos dados 

Sera feita uma abordagem quanli-quantitativa, com aspectos de ambas as perspectivas, 

para que nao seja suprimida a importancia da pesquisa e ao mesmo tempo evite vieses que 

prejudiquem a interpretacao dos fatos de forma fidedigna. Pretende-se com esta abordagem 

pragmatica descrever significados que sao considerados como inerentes aos fatos e ao 

mesmo tempo socialmente construidos. 

May (2004, p. 146) ressalta a importancia dessa dicotomia: 

[...] ao avaliar esses diferentes metodos, deveriamos prestar atengao, [...], 
nao tanto aos metodos relativos a uma divisao quantitativa-qualitativa da 
pesquisa social - como se uma destas produzisse automaticamente uma 
verdade melhor do que a outra, mas aos seus pontos fortes e fragilidades 
na producao do conhecimento social. Para tanto e necessario um 
entendimento de seus objetivos e da pratica. 

Como se pode perceber atraves do discurso de May (2004), a pesquisa se apresenta melhor 

elaborada com essa abordagem multipla, pois, diante das fragilidades e pontos fortes, 
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ambas se compietam no sentido de beneficiar o estudo para que os resultados sejam 

capazes de atender as expectativas. 

1.4.1.4 Instrumento de coleta de dados 

A tecnica de coleta de dados consistiu na utilizagao de dois questionarios, sistematicamente 

elaborados de forma a possibilitar uma observagao direta do estudo pretendido. Sobre esse 

instrumento de coleta de dados, Lakatos e Marconi (1995, p. 107) comentam que o mesmo e 

"constituido por uma serie de perguntas que devem ser respondidas por escrito sem a 

presenga do pesquisador". 

Um modelo de questionario foi aplicado junto a populagao, no calgadao da Rua Tenente 

Sabino, em frente a Escola Estadual Batista Leite, em frente a Universidade Federal de 

Campina Grande, na Praga da Matriz de Nossa Senhora dos Remedios e nos bairros Alto 

Capanema, Estagao, Angelim e Sorrilandia 2, com 23 questoes e estruturado em cinco 

partes: perfil dos entrevistados, controle social, mecanismos de exercicio de controle social, 

acesso as informagoes e denuncias. 

O outro questionario foi aplicado junto a gestores do municipio de Sousa/PB, poderes 

Executivo e Legislativo, como 12 questoes e constou apenas de tres partes, controle social, 

mecanismos de exercicio de controle social e acesso as informagoes. 

A elaboragao de dois questionarios tern o intuito de confrontar as respostas dadas pela 

sociedade com as respostas dadas pelos gestores sobre o tema controle social, no 

municipio de Sousa/PB. 

1.4.1.5 Populagao e amostra 

De acordo com Lakatos e Marconi (1995, p.108), "populagao e o conjunto de seres 

animados ou inanimados que apresentam pelo menos uma caracteristica em comum". 

Desta forma, a populagao desta pesquisa compreende a populagao votante do municipio de 

Sousa/PB. O tamanho da populagao pesquisada e de 46.2131 eleitores. 

Quanto a amostra da pesquisa, as mesmas autoras conceituam como sendo uma porgao ou 

parcela, convenientemente selecionada da populagao (LAKATOS; MARCONI, 1995). Sobre 

1 Dados do site do TRE-PB. http://www.tre-pb.gov.br/eleicoes/eleitorado/Eleitorado_Bairros_Sousa.pdf 

http://www.tre-pb.gov.br/eleicoes/eleitorado/Eleitorado_Bairros_Sousa.pdf
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este tema Bruni (2008) diz que escolher uma amostra consiste em uma maneira de nao 

estudar o conjunto total da populacao, mas, uma parte dele, sem que ocorra a perda de 

caracteristicas essenciais da populacao. 

Na presente pesquisa a amostra utilizada foi a probabilista, aleatoria simples. Sobre a 

amostra probabilista, Mattar (1996, p. 132) diz que "e aquela em que cada elemento da 

populacao tern uma chance conhecida e diferente de zero de ser selecionado para compor a 

amostra". Diante disto, toda a populagao votante escolhida como universo da pesquisa tern 

a possibilidade de responder ao questionario desta pesquisa. 

No calculo para o tamanho da amostra em uma populagao finita, foi utilizada a seguinte 

formula (LEVINE; BERENSON; STEPHAN, 2002): 

^ 

Onde: 

n = Numero de individuos na amostra 

Zes/2 = Valor critico que corresponde ao grau de confianga desejado. 

E = Margem de erro ou erro maximo de estimativa, identifica a diferenga maxima entre a 

proporgao amostral e a verdadeira proporgao populacional (p). 

Para a presente pesquisa foi adotado um intervalo de confianga de 95% (Za/2 = 1,96) e erro 

amostral de 5,86%. Assim sendo, obteve-se uma amostra de 280 pessoas para determinar a 

proporgao da populagao a ser entrevistada. 

1.4.1.6 Tratamento dos dados 

A mensuragao dos dados da pesquisa foi feita por meio de graficos e tabelas com o auxilio 

de software de planilha eletronica e a analise interpretativa dos mesmos deu-se a partir da 

observagao dos dados, baseado-se no referencial teorico sobre o tema e buscando atender 

aos objetivos da pesquisa. 
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2 R E F E R E N C I A L TEORICO 

2.1 A nova administracao publica no Brasil 

Para Meirelies (1997, p.60), administracao publica e: "numa visao global, [...] todo o 

aparelho do Estado preordenado a realizagao de seus servigos, visando a satisfagao das 

necessidades coletivas". Di Pietro (1999, p.61-62) complementa o conceito dizendo que: 

Em sentido objetivo, material ou funcional, a administracao publica pode ser 
definida como a atividade concreta e imediata que o Estado desenvolve, 
sob regime juridico de direito publico, para a consecucao dos interesses 
coletivos. Em sentido subjetivo, formal ou organico, pode-se definir 
Administragao Publica, como sendo o conjunto de orgaos e de pessoas 
juridicas aos quais a lei atribui o exercicio da funcao administrativa do 
Estado. 

Com base nas consideragoes desses autores, pode-se entender que administragao publica 

e, portanto um conjunto de atividades direcionadas para o atendimento das necessidades de 

interesse publico geral, gerenciadas por autoridades publicas encarregadas do desempenho 

das fungoes inerentes ao Estado e apoiadas em normas regulamentares que garantam o 

atendimento as demandas da sociedade. 

No intuito de promover uma administragao cada vez mais eficiente no cumprimento do seu 

papel, e que se tern buscado, nao so no Brasil mas em diversos paises do mundo, implantar 

reformas no aparelho do Estado que garantam uma nova administragao com foco na 

estrutura, na gestao e no controle da coisa publica. 

Essas reformas no aparelho do Estado foram influenciadas pela crise do nacional-

desenvolvimentismo e ascensao do desenvolvimento dependente e associado, seguido 

tambem pela visao dos organismos financeiros internacionais, que tiveram papel relevante 

na adesao dos paises latino-americanos aos modelos liberais de gestao e reforma do 

Estado (PAULA, 2007). Para se inserir nesse cenario de globalizagao mundial o Brasil 

sentiu a necessidade de reformular as praticas de gestao publica ate entao utilizadas, 

aderindo a esse novo modelo de gestao publica, com bases estruturadas e que garantissem 

o desenvolvimento economico, apoiado numa abordagem democratica. 

No ambito da gestao publica o Brasil tern passado por reformulagoes no aparelho do Estado 

que provocaram mudangas significativas no modo de administrar o dinheiro publico, o que 

exigiu na sucessao do tempo, reformas que se adequassem as exigencias impostas. "A 

trajetoria da administragao publica representa uma construgao historica sujeita a revezes, 

mudangas de rotas, perfodos de completa inercia etc." (TORRES, 2004, p. 140). Essas 
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reformulagoes do Estado aconteceram em momentos distintos com direcionadores 

diferenciados ate se chegar a reforma entao vigente, a imposta pela EC n° 19/98. 

Bresser-Pereira (1995, p. 14) argumentou no Piano Diretor de Reforma do Estado que "a 

defesa da coisa publica vem sendo realizada nas democracias modernas em dois niveis: o 

nivel politico e o administrativo". 

No que se refere ao nivel administrativo, pode-se falar de tres modelos distintos de 

administragao no Brasil. Sao elas: a administragao patrimonialista, a administragao 

burocratica e a gerencial. Essas formas de administrar nao aconteceram linearmente no 

tempo, mas, sempre estiveram interligadas e em muitos momentos aconteceram ate 

simultaneamente, como pode ser percebido nas praticas de gestao adotas ainda nos dias 

atuais existem tragos dos tres modelos. 

Sobre essa interligagao entre os tres modelos de administragao, Torres (2004, p. 140) se 

posiciona da seguinte maneira: 

Na melhor das hipoteses, e possivel identificar momentos em que a 
prevalencia de algum dos tr§s modelos e mais acentuada. Por isso, os 
modelos patrimonial, burocratico e gerencial sempre compartilharam, de 
maneira harmoniosa ate, o ambiente cultural da administragao publica. 

A administragao patrimonialista foi a que vigorou desde o periodo colonial e prevaleceu de 

maneira absoluta ate a Revolugao de 1930. Nesse modelo de administragao o poder era 

centralizado e atendia aos interesses da classe dominante, o Estado era considerado uma 

fonte de riqueza propria e o patrimonio publico e o privado se confundiam. De acordo com 

Paula (2007), essa forma de administrar tornava a organizagao governamental muito mais 

um bem a ser explorado do que uma estrutura funcional a servigo do interesse publico. E 

como consequencias a corrupgao e o nepotismo eram predominantes. 

Sobre esse tema, Bresser-Pereira (1995, p. 15) diz que: 

No patrimonialismo, o aparelho do Estado funciona como uma extensao do 
poder do soberano, e os seus auxiliares, servidores, possuemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA status de 
nobreza real. Os cargos sao considerados prebendas. A res publica nao e 
diferenciada da res principis. 

Com o surgimento do dominio do capitalismo industrial e da democracia no seculo XIX, essa 

forma de administrar torna-se incompativel com as exigencias impostas pela nova ordem 

economica, o mercado e a sociedade civil passam a se distinguir do Estado e a 

administragao patrimonialista torna-se uma excrescencia inaceitavel dando lugar a 

administragao burocratica (BRESSER-PEREIRA, 1995). 
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A administracao burocratica foi implantada no Brasii em 1936, como forma de combater o 

patrimonialismo. Um novo modelo de administrar que partisse nao apenas da clara distingao 

entre o publico e o privado, mas tambem da separacao entre o politico e o administrador 

publico. Surge assim a administragao burocratica baseada na centralizagao das decisoes, 

na hierarquia traduzida no principio da unidade de comando, na estrutura piramidal do 

poder, nas rotinas rigidas, no controle passo a passo dos processos administrativos, 

formada por administradores profissionais especialmente recrutados e treinados, que 

respondem de forma neutra aos politicos (BRESSER-PEREIRA, 1996). 

Para corroborar com esse pensamento, Marcelino (1987zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud COSTA, 2008) diz que a 

reforma burocratica foi uma agao deliberada e ambiciosa que buscava introduzir no aparelho 

administrativo do pais a centralizagao, a impessoalidade, a hierarquia, o sistema de merito, 

a separacao entre o publico e o privado. 

Como bem apresentam os autores, esse modelo de administragao propunha uma 

reestruturagao na forma de administrar o Estado que, na verdade nao se apresentava assim 

tao diferente, uma vez que apesar de garantir a separagao entre o publico e o privado, 

desenhava uma forma de administrar baseada na centralizagao do poder e no autoritarismo 

com foco nos interesses pessoais onde, de certa forma, permanecia ainda a figura do 

patrimonialismo. Para Bresser-Pereira (1996, p.271), "a expressao local do patrimonialismo -

o coronelismo - dava lugar ao clientelismo e ao fisiologismo, e continuava a permear a 

administragao do Estado brasileiro". 

Segundo Paula (2007), o impacto desse novo modelo administrativo foi relativamente 

positivo em relagao ao aumento da eficiencia, apesar de tambem ter contribuido para a 

monopolizagao do Estado e exclusao da sociedade civil dos processos decisorios, 

apresentando-se como uma nova versao do patrimonialismo, o neopatrimonialismo, uma 

forma de dominagao politica dos burocratas na qual se apropriaram da essencia do Estado. 

Como nao apresentava muita distingao do patrimonialismo tradicional, a administragao 

burocratica apenas sofisticou o uso do patrimonio publico e reforgou a centralizagao do 

poder, mostrando-se assim incapaz de extirpar o patrimonialismo. Contudo, esse modelo 

entrou em crise ainda no Regime Militar, pois foi impossivel manter uma forma de 

administrar centralizadora, quando imperava a democracia. 

Entretanto, a primeira tentativa de implantagao da administragao gerencial so acontece no 

final dos anos 1960 com a edigao do Decreto-Lei 200/1967 que dispoe sobre a organizagao 

da Administragao Federal, onde em seu artigo 6° prescreve os principios fundamentals para 
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o exercicio das atividades da Administracao Federal, que sao: o planejamento, a 

coordenagao, a descentralizagao, a deiegacao de competencia e o controle. 

Nesse sentido, Bresser-Pereira (1996, p. 272) argumenta, que "a reforma iniciada peio 

Decreto-Lei 200/1967 foi uma tentativa de superagao da rigidez burocratica". Essa 

superagao se da atraves da implantagao de mudangas na estrutura administrativa do 

Estado, impostas pelo referido Decreto, uma vez que implanta a organizagao de novos 

Ministerios e instala orgaos centrais de planejamento, coordenagao e controle. O Decreto 

estabelece a distingao entre administragao direta e indireta, bem como, o ajuste dos quadros 

de funcionarios, balizando assim a estrutura administrativa com o objetivo de proporcionar 

funcionalismo e dinamismo a Administragao Federal ate entao desconhecidos no modelo 

burocratico. 

Entretanto, a reforma imposta pelo Decreto-Lei 200/1967 nao apresentou os resultados 

esperados, segundo Costa (2008, p. 855): 

[...] o Decreto-Lei n° 200/67 deixou sequelas negativas. Em primeiro lugar, o 
ingresso de funcionarios sem concurso publico permitiu a reproducao de 
velhas praticas patrimonialistas e fisiologicas. E, por ultimo, a negligencia 
com a administragao direta — burocratica e rigida — que nao sofreu 
mudangas significativas na vigencia do decreto, enfraquece o nucleo 
estrategico do Estado, fato agravado pelo senso oportunista do regime 
militar que deixa de investir na formagao de quadros especializados para os 
altos escaloes do servigo publico. 

Com o fracasso dos resultados da reforma implementada pelo Decreto-Lei 200/1967, o 

Estado entra em crise, mas somente a partir dos anos 1980 e que ela se torna clara, quando 

a crise fiscal fica evidente e se esgota a estrategia de substituigao de importagoes, 

adicionalmente a isso, o aparelho do Estado concentra e centraliza fungoes, e se caracteriza 

pela rigidez dos procedimentos e pelo excesso de normas e regulamentos (BRESSER-

PEREIRA, 1995). 

A reforma gerencial comegou no Brasil em 1990, durante o governo do Presidente Fernando 

Collor de Mello e, configurou-se como um desdobramento do ajuste estrutural da economia. 

Seguindo as recomendagoes neoiiberais do Consenso de Washington para a crise latino-

americana, essa reforma propunha a redugao do tamanho do Estado e outras medidas de 

atuagao estatal (PAULA, 2007). 

A reforma do governo de Fernando Collor de Mello comegou de forma intuitiva e erratica e 

realizou uma serie de remanejamentos estruturais, intensificou o programa de privatizagoes 

e pretendeu implementar reformas constitucionais de cunho liberalizante (COSTA, 2010). 

Foi um piano absolutamente caotico e desconexo de reforma da administragao publica, sem 
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nenhum planejamento, estudo detalhado ou eriterio tecnico e sem nenhuma negociagao 

com a sociedade ou servidores publicos, ou seja, uma reforma totalmente vulneravel do 

ponto de vista legal (TORRES, 2004). 

No entanto, somente em 1995, em uma tentativa consistente de superagao da crise, e que 

surge a ideia de reformar o Estado, com uma estrategia com foco na eficiencia e no controle 

dos resultados, que modificasse toda a estrutura do Estado e resgatasse sua autonomia 

financeira. 

Na apresentacao do Piano Diretor da Reforma do Estado (1995, p. 7), o entao Presidente da 

Republica Fernando Henrique Cardoso se posicionou da seguinte maneira: 

E preciso, agora, dar um salto adiante, no sentido de uma administracao 
publica que chamaria de "gerencial", baseada em conceitos atuais de 
administragao e eficiencia, voltada para o controle dos resultados e 
descentralizada para poder chegar ao cidadao, que, numa sociedade 
democratica, e quern da legitimidade as instituicoes e que, portanto, se 
torna "cliente privilegiado" dos servicos prestados pelo Estado 

A reforma do aparelho do Estado e fundamentada nos principios da confianga e da 

descentralizagao da decisao e passa a ser orientada pelos valores da eficiencia, da 

qualidade na prestagao de servigos publicos e pelo desenvolvimento de uma cultura 

gerencial nas organizagoes, com orientagao para o cidadao-cliente, baseado no controle por 

resultados e na competigao administrada, contrapondo-se assim, a ideologia do formalismo 

e do rigor tecnico da burocracia tradicional (BRESSER-PEREIRA,1995). 

Para Moreira Neto (1998, p. 39), a administragao gerencial "muda de enfoque e passa a 

administrar para o cidadao, e apenas para ele, os interesses publicos que Ihe sao confiados 

pela ordem jurfdica". 

Para efetivar as mudangas estruturais e colocar em pratica as propostas do Piano Diretor da 

Reforma do Estado foi editada a Emenda Constitucional n° 19/1998, conhecida como a 

emenda da reforma administrativa que, entre outras coisas "modifica o regime e dispoe 

sobre principios e normas da Administragao Publica, servidores e agentes politicos, controle 

de despesas e finangas publicas". Para Moreira Neto (1998, p. 43), essa Emenda "vem 

proposta como um marco da transformagao da administragao publica burocratica para a 

gerencial, no contexto mais amplo da reforma do Estado brasileiro". 

A Emenda Constitucional n° 19/1998, traz como argumento o fato de que as mudangas 

impostas por esta Norma conduziriam a reestruturagao do Estado e a redefinigao de seu 

papel e da sua forma de atuagao, baseada no principio da nova gestao publica. "Em linhas 
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gerais, interferiu na admissao de pessoal, na politica remuneratoria, na estabilidade e na 

descentralizagao das fungoes das entidades administrativas" (SILVA, 2005, p, 1), 

No que se refere aos resultados da reforma, Bresser-Pereira (1999, p. 9) diz que: 

Em sfntese, a Reforma Gerencial da Administragao Publica Brasileira 
langada em 1995 avangou nas tres dimensoes previstas pelo Piano Diretor: 
a institucional, a cultural e a gerencial. Criaram-se novas instituigoes, surgiu 
uma nova visao da administragao publica, e novas praticas gerenciais estao 
comegando a ser adotadas. 

Na opiniao de Paula (2007, p.23): 

A vertente gerencial nao foi bem sucedida na abordagem da dimensao 
sociopolitica, pois ao focalizar a nova administragio publica como modelo 
de gestao, deixou a desejar no que se refere a democratizagao do Estado 
brasileiro. Questoes que envolvem as relagoes entre o Estado e a 
sociedade nSo foram suficientemente tratadas, permanecendo as 
caracteristicas centralizadoras e autoritarias que marcaram a historia 
politico-administrativa do pais. 

Costa (2008, p. 869) comunga do mesmo pensamento de Paula (2007) sobre a reforma 

gerencial: 

[...] nao obstante os avangos persistentes e os eventuais recuos, a 
administragao publica se modemizou, ganhando em eficiencia, 
especializagao tecnica, moralidade, publicidade e transparencia. Entretanto, 
esse processo de transformagao sempre deixou em segundo piano a 
questao democratica e a teleologia das reformas e da propria maquina 
publica. 

Como se pode perceber, mesmo com o argumento de Bresser-Pereira (1999) de que novas 

praticas gerencias estao comegando a ser adotadas, o que se ve ainda hoje na 

administragao publica e o que foi argumentado por Paula (2007) e por Costa (2007), ou seja, 

a reforma apresentou bons resultados no que se refere as praticas administrativas, no 

entanto, deixou a desejar na questao democratica. 

Moreira Neto (1998, p. 38) aborda outro ponto importante no processo de implementagao de 

reformas do Estado: 

[...] nao basta promover reformas de estrutura e de funcionamento seguindo 
parametros e modelagens desenvolvidos na administragao do setor privado: 
e preciso mudar a mentalidade dos administradores publicos, para que nao 
mais se considerem os senhores da coisa publica, olimpicamente 
distanciados dos administradores, como se nao tivessem outra obrigagao 
que a de meramente desempenhar as rotinas burocraticas para terem 
cumprido seu dever funcional, mas tambem e preciso, sobretudo e 
concomitantemente, mudar a mentalidade do publico usuario, para que este 
se convenga de que pode e deve exigir prestagao de servigos publicos tao 
bons, eficientes e modicos como os que tern se acostumado a exigir dos 
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prestadores privados no regime de competitividade da economia de 
mercado. 

Assim, com base nos argumentos dos autores entende-se que a nova administracao publica 

alem de provocar mudancas estruturais, tern que tambem provocar mudangas 

comportamentais tanto nos administradores como nos administrados, para que possa se 

configurar de forma eficiente e assegurar a democracia atraves da prestagao de servigos 

publicos orientados para o bem comum e controlados pela sociedade, 

2.2 Democracia participativa ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA accountability 

A partir da reforma gerencial, os agentes publicos foram obrigados a se adequarem a novas 

regras de responsabilizagao, baseadas no controle pelos resultados, no controle pela 

competigao administrada e no controle social de politicas publicas, sendo este ultimo o 

responsavel por conferir a democracia o carater participativo {CORBARI, 2004). 

A consagragao do principio da soberania popular disposta no paragrafo unico do artigo 1° da 

Constituigao Federal de 1988 garante uma democracia participativa, onde o Estado promova 

abertura para a participagao do povo em sua gestao e controle. Essa democracia 

participativa pode ser de tres formas: participagao direta, participagao mediada e cogestao. 

Sobre essas categorias de participagao popular, Cunill (1997, p.77zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud SANTOS; 

MAGALHAES 2011, p. 6) se posiciona da seguinte maneira: 

A primeira diz respeito a previsao legislativa direta (referendo, plebiscito, 
iniciativa popular), isto e, a participagao politica direta, quando em tempos, a 
populagao, sem intermediagao de seus representantes eleitos, manifesta 
decisao sobre determinado tema. A segunda, diz respeito a participagao 
politica mediada, que se demonstra com eleigoes e partidos politicos, ou 
seja, a principal caracteristica da chamada democracia representativa, 
objeto fundamental da teoria democratica. Essa categoria evidencia, em 
certa medida, o monopolio da agao legislativa. Como terceira categoria 
figura a cogestao na prestagao de servigos publicos ou participagao 
cogestionada, quando sao criados espagos que exigem a participagao de 
membros da sociedade civil que dividem espago com representantes 
govemamentais. 

Tomando como base o paragrafo unico do artigo primeiro da Constituigao Federal de 1988 

que diz que "todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes 

eleitos ou diretamente, nos termos desta constituigao". Pode-se dividir a participagao social 

em apenas duas modalidades: a) a participagao indireta, por meio de representantes eleitos, 

sejam eles o Presidente da Republica, Governadores, Prefeitos, Deputados etc., ou por 

meio de intermediaries em colegiados de orgaos de consulta ou de decisao, (Art. 10, CF/88) 
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e ainda por meio do Poder Judiciario e, b) a participacao exercida diretamente peio povo, 

quais sejam pelo plebiscite ou referendo, (Art. 14, I e II, CF/88), pela iniciativa popular na 

apresentagao de projetos de lei, por um numero representative do eleitorado (Art. 61, § 2°, 

CF/88), bem como, pela participacao em audiencias publicas (Art. 48, paragrafo unico, LC n° 

101/2000). 

No que se refere as formas de democracia participativa, seja qual for a classificagao 

adotada, o que importa e o grau de vinculacao por parte da administragao publica em 

relacao as demandas populares expressas tanto atraves de consultas, quanto na 

participacao nos orgaos publicos, seja de forma isolada ou por meio de representantes 

(SOARES.1997). 

A democracia participativa esta intimamente ligada azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA accountabillity uma vez que, segundo, 

Miba, Relvas e Dias Filho (2007, p. 93): 

Parece haver consenso na literatura de que o fundamento dos sistemas 
democraticos esta, verdadeiramente, na accountability, ja que a informagao 
e um pressuposto basico da transparencia dos negocios publicos em uma 
verdadeira e legitima democracia. Sem informagoes adequadas a respeito 
da gestao publica, os cidadaos fleam privados de realizar julgamentos 
adequados a respeito dos atos praticados por seus governantes. 

Accountabillity tern como caracteristica essencial, o acesso a informagoes oportunas e 

relevantes, diz-se do dever dos governantes de prestar contas de forma transparente de 

todos os seus atos para que os cidadaos possam avalia-los. Nao se configurando apenas na 

geragao de dados, mas tambem na viabilidade de instrumentos que punam o 

comportamento inadequado do gestor (MIBA; RELVAS; DIAS FILHO, 2007). 

A accountabillity nao se limita a prestagao de contas de forma transparente pelo 

administrador publico as instancias tradicionais de controle, demonstrando que cumpriu 

todas as determinagoes legais quanto ao uso dos recursos publicos. Nao e tambem a 

substituigao do controle institucional pela fiscalizagao direta da sociedade. Accountabillity e, 

portanto, a integragao de todos os meios de controle - formais e informais - aliada a uma 

superexposigao da administragao publica, que passa a exibir suas contas nao mais uma 

unica vez ao ano e em linguagem tecnica, mas, diariamente e por meio de demonstratives 

de facil compreensao, capazes de ampliar cada vez mais o numero de controladores, com o 

objetivo de manter os bens publicos protegidos da corrupgao e eficientemente orientados ao 

proveito de toda coletividade (OLIVEIRA, 2002). 

Cabe aqui uma referenda ao pensamento de Miguel (2005, pp. 167-168) sobre a 

accountabillity: 
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A accountability diz respeito a capacidade que os constituintes tern de impor 
sancoes aos governantes, notadamente reconduzindo ao cargo aqueles que 
se desincumbem bem de sua missao e destituindo os que possuem 
desempenho insatisfatorio. Inclui a prestagao de contas dos detentores de 
mandate e o veredicto popular sobre essa prestagao de contas. E algo que 
depende de mecanismos institucionais, sobretudo da existencia de eleigoes 
competitivas periodicas, e que e exercido pelo povo. 

Do acima exposto, entende-se que a accountabillity e quern assegura a democracia 

participativa, uma vez que garante aos cidadaos acesso a informagoes relevantes para o 

controle da gestao publica, bem como oferece punigao aos responsaveis por atos que 

prejudiquem o patrimonio publico. 

Para Corbari (2004, p. 109) "accountability surge, entao, como novo mecanismo de controle 

exercido pela sociedade, auferindo se os resultados atingidos foram condizentes com as 

propostas efetuadas pelos governantes". 

Para que a accountabillity seja efetiva, os cidadaos precisam reconhecer o seu direito de 

participagao. E preciso que haja uma educagao plena no sentido de incentivar a sociedade a 

fazer parte da gestao publica como um todo, e preciso que haja incentivo por parte do 

Estado no sentido de conscientizar a populagao da importancia do seu papel junto a 

administragao publica. Assim como uma comunicagao eficaz, onde a sociedade possa 

compreender de forma clara o que esta acontecendo com os recursos publicos. Abrir mao 

da participagao na gestao publica e renunciar a propria cidadania. "Afinal, a debilidade da 

participagao e detectada pela ausencia de consciencia da cidadania" (SOARES, 1997, 245) 

Na visao de Corbari (2004, p. 99): 

A busca pela cidadania requer que cada cidadao entenda o seu papel na 
sociedade, conhecimento este que se adquire atraves da participagao 
consciente e ativa nessa sociedade. O Estado tambem tern papel 
importante na medida em que propicia informagoes uteis e tempestivas a 
toda populagao. Neste sentido, a accountability e o controle social tern 
importancia fundamental para a construgao da democracia. 

De forma geral, ha um consenso de que uma educagao politica se faz necessaria na 

construgao da cidadania para que as partes - sociedade e Estado - compreendam seus 

papeis, mudando hoje a situagao ainda encontrada: onde, de um lado, o Estado nao tern 

consciencia plena de quern sao os seus "clientes" e, do outro, o cidadao com suas atitudes 

passivas, sem nogao de seu papel na sociedade. Ha a necessidade de ser entender que, 

exercer o direito de cidadao e acompanhar a gestao publica, participar das diretrizes das 

politicas publicas, organizar-se politicamente para definir suas prioridades e principais 

demandas e, por fim, ter acesso aos resultados das agoes govemamentais (CORBARI, 

2004). 



32 

Portanto, a cidadania nao se concretiza apenas na garantia constitucional da democracia 

participativa e nazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA accountabillity, esse direito requer do cidadao a consciencia da 

importancia de sua participacao nas agoes publicas e na busca por informagoes que o 

governo coloca a disposigao da sociedade, a fim de garantir uma gestao democratica e 

eficiente. 

2.3 Gestao fiscal responsavel 

A emergencia da democracia exige dos organismos publicos uma postura com base na 

transparencia dos atos dos gestores, estabelecendo limites e condigoes para a gestao 

eficiente e responsavel dos gastos publicos. A Lei Complementar 101/2000-LRF fixou 

normas de finangas publicas para os tres niveis de governo, com enfase ao controle dos 

gastos e do endividamento publicos, inaugurando uma nova fase na Administragao, 

mormente quanto a conduta do gestor, possibilitando assim importantes mudangas na forma 

de administrar a coisa publica no Brasil. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal em seu art. 1°, § 1 2 destaca: 

§ 1 s 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, 
operagoes de credito, inclusive por antecipagao de receita, concessao de 
garantia e inscrigao em Restos a Pagar. 

Uma das principals contribuigoes da Lei Complementar 101/00 (LRF), foi a insergao no 

cenario publico do conceito de gestao fiscal responsavel. Este novo regime de gestao esta 

balizado em quatro pilares: planejamento, transparencia, responsabilizagao e controle. 

2.3.1 Planejamento 

Planejar significa definir um conjunto de agoes ou intengoes que possibilitem a aplicagao do 

dinheiro publico de forma mais eficiente e eficaz possivel e minimize o desperdicio de 

recursos, visando a compatibilidade entre a receita arrecadada e a despesa. 

O equilibrio das contas publicas so e alcangado com a harmonia do planejamento dos 

gastos publicos. Essa harmonia encontra-se na relagao entre o PPA, a LDO e a LOA. 
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PPA - Piano Plurianual: A lei que instituir o piano plurianual estabelecera, de forma 

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

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

duracao continuada (Art. 165, § 1° CF/88). 

LDO - Lei de Diretrizes Orgamentarias: A lei de diretrizes orgamentarias compreendera as 

metas e prioridades da administracao publica federal, incluindo as despesas de capital para 

o exercicio financeiro subsequent^, orientara a elaboracao da lei oreamentaria anual, 

dispora sobre as alteracoes na legislacao tributaria e estabelecera a politica de aplicacao 

das agendas financeiras oficiais de fomento (Art. 165, § 2° CF/88). 

LOA - Lei do Orcamento Anual: A lei oreamentaria anual compreendera: 

1. O orcamento fiscal referente aos Poderes do ente da federacao, seus fundos, orgaos e 

entidades da administragao direta e indireta, inclusive fundagoes instituidas e mantidas pelo 

Poder Publico; 

2. O orcamento de investimento das empresas em que o ente da federacao, direta ou 

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

3. O orcamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e orgaos a ela 

vinculados, da administracao direta ou indireta, bem como os fundos e fundacoes instituidos 

e mantidos pelo Poder Publico (Art. 165, § 5° CF/88). 

2.3.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Transparencia 

"Promover a transparencia e dar condigao de acesso a todas as informagoes sobre a gestao 

publica. Transparencia e, portanto, o que permite a qualquer cidadao saber onde, como e 

por que o dinheiro publico esta sendo gasto" (Manual da Integridade Publica e 

Fortalecimento da Gestao - CGU, 2010, p.39). 

A administragao publica deve adotar a transparencia como principal diretriz para a 

construgao de uma politica administrativa voltada para o incentivo a democracia e 

atendimento aos anseios da populagao. 

A LRF apresenta em seu art. 48 os instrumentos de transparencia da gestao fiscal: 

Art. 48. Sao instrumentos de transparencia da gestao fiscal, aos quais sera 
dada ampla divulgag§o, inclusive em meios eletronicos de acesso publico: 
os pianos, orgamentos e leis de diretrizes orgamentarias; as prestagoes de 
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contas e o respectivo parecer previo; o Relatorio Resumido da Execugao 
Oreamentaria e o Relatorio de Gestao Fiscal; e as versoes simplificadas 
desses documentos. 

A transparencia e um dos meios mais eficazes de evitar a corrupgao, pois seu conceito 

abrande um contexto maior, e nao apenas o da publicidade dos atos publicos. 

Transparencia significa alem de publicidade, disponibilizar mecanismos onde a sociedade 

possa contribuir para a adogao de medidas contra a corrupcao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3.3 Responsabilizagao 

A responsabilidade fiscal e, na verdade, apenas um aspecto da "responsividade" global e 

objetiva da Administragao para com os cidadaos. "Responsividade", em tradugao canhestra 

de accountability, significaria a capacidade do ente publico de fornecer respostas as 

demandas sociais, em um nivel amplo, que inclui nao so a responsabilidade do patrimonio 

do Estado por ato administrativo, como a salvaguarda do cidadao contra os riscos da 

concentragao do poder burocratico, acentuando o carater de obrigacao. Para tanto, faz-se 

necessario o desenvolvimento das estruturas burocraticas e dos controles para atendimento 

as obrigacoes do Estado (CASTRO, et al, 2001). 

Para Nakagawa (2003) a responsabilidade, 

corresponde a obrigacao de executar algo, que decorre da autoridade 
delegada e ela so se quita com a prestagao de contas dos resultados 
alcangados e mensurados pela contabilidade. A autoridade e a base 
fundamental da delegagao e a responsabilidade corresponde ao 
compromisso e obrigagao de a pessoa escolhida desempenha-la eficiente e 
eficazmente (NAKAGAWA, 1993, p. 18). 

Os gestores publicos sao passivos de sangoes impostas pelas leis de crime por 

responsabilidade, quando do nao cumprimento das suas obrigagoes na gestao dos gastos 

publicos. Os dispositivos que tratam dos crimes de responsabilidade sao a Lei 1.079/50, 

Decreto-Lei N° 201/67; o codigo penal, o Decreto-lei N° 2.848/40 e a Lei N° 8.429/92, 

acrescidos de dispositivos pela Lei N° 10.028/2000 que trata dos crimes contra as finangas 

publicas ou improbidade administrativa e os dispositivos constantes da Lei complementar 

101/00. 



35 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3,4 Controle 

O quarto pilar da gestao fiscal responsavel e o controle, esse controle consiste no 

acompanhamento da gestao dos gastos publicos e e executado de diversos angulos. A 

gestao publica esta sujeita a tres tipos de controle que serao mais detalhados a seguir. 

2.4 O controle da administragao publica - aspectos legais 

Controle e o ato de averiguar se determinada situagao ou fatos estao de acordo com a 

Norma Reguladora. E uma ferramenta importante na avaliagao de desempenho dos 

resultados esperados e diretrizes determinadas, exigindo um padrao aceitavel que atenda 

efetivamente as necessidades da populagao em geral. 

Na interpretagao de Guerra (2005, p.90): 

Controle como entendemos hoje, e a fiscalizagao, quer dizer, inspegao, 
exame, acompanhamento, verificagao, exercida sobre determinado alvo, de 
acordo com certos aspectos, visando averiguar o cumprimento do que foi 
predeterminado ou evidenciar eventuais desvios com fincas de corregao, 
decidindo acerca da regularidade ou irregularidade do ato praticado. Entao, 
controlar e fiscalizar emitindo um jufzo de valor. 

Para complementar o pensamento de Guerra (2005), Andrade (2007) explica que: 

Controle e a aplicagao de metodos de acompanhamento e fiscalizagao dos 
atos, fatos e das demonstragoes oriundas destes, buscando o 
aperfeigoamento e a integridade da entidade. E a sistematica do 
alinhamento do processo de planejamento com a execugao e em relagao ao 
fim pretendido (ANDRADE, N.A., 2007, p.7). 

E fundamental para o incremento da transparencia, que o gestor municipal tenha 

conhecimento dos direitos dos cidadaos e das leis que asseguram o acesso as informagoes 

publicas assim como, dos mecanismos de controle que precisam ser implementados na 

administragao publica que garantam a efetividade dos servigos publicos. 

A Constituigao Federal de 1988 em seu art. 70 define como se dara o controle da execugao 

orgamentaria. 

Art. 70. A fiscalizagao contabil, financeira, orgamentaria, operacional e 
patrimonial da Uniao e das entidades da administragao direta e indireta, 
quanto a legalidade, legitimidade, economicidade, aplicagao das 
subvengoes e renuncia de receitas, sera exercida pelo Congresso Nacional, 
mediante controle extemo, e pelo sistema de controle interno de cada 
Poder. 
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Com base no dispositivo acima citado, fica explieito que as atividades desenvolvidas pela 

administracao publica estao sujeitas a dois tipos de controle: o controle interno e o controle 

externo, este ultimo, se divide em controle institucional, que e exercido pelo poder legislativo 

com o auxilio dos orgaos de fiscalizagao responsaveis e controle social, que e exercido pela 

sociedade em geral e apresenta-se como complemento ao controle institucional. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4.1 Controle interna 

No ambito federal, o sistema de controle interno esta previsto no art. 74 da CF/88 que define 

que os poderes Executivo, Legislativo e Judiciario manterao sistema de controle interno 

integrado com a finalidade de: 

s avaliar o cumprimento das metas previstas no piano plurianual, a execugao dos 

programas de governo e dos orcamentos da Uniao; 

s comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto a eficacia e eficiencia, da gestao 

oreamentaria, financeira e patrimonial nos orgaos e entidades da administragao federal, 

bem como da aplicagao de recursos publicos por entidades de direito privado; 

s exercer o controle das operagoes de credito, avais e garantias, bem como dos direitos e 

haveres da Uniao; 

s apoiar o controle externo no exercicio de sua missao institucional. 

Na esfera municipal esse controle tern fundamento no artigo 31 da Carta Magna de 1988 

que assegura: "A fiscalizagao do Municipio sera exercida pelo Poder Legislativo Municipal, 

mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo 

Municipal, na forma da lei (grifo nosso). 

A Lei de Responsabilidade Fiscal em seus artigos 54 e 59 enfatiza a necessidade de um 

sistema de controle interno atuante, onde, no paragrafo unico do art. 54 traz a exigencia de 

que o Relatorio de Gestao Fiscal seja tambem assinado pelas autoridades responsaveis 

pelo controle interno, como forma de assegurar o respaldo desse relatorio. Em seu artigo 59 

a referida Lei atribui ao sistema de controle interno o auxilio a fiscalizagao da gestao fiscal 

bem como, o cumprimento das normas estabelecidas naquela Lei. 

Art. 54. [...] 
Paragrafo unico. O relatorio tambem sera assinado pelas autoridades 
responsaveis pela administragao financeira e pelo controle interno, bem 
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como por outras definidas por ato proprio de cada Poder ou orgao referido 
no art. 20. [...] 
Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxilio dos Tribunais de 
Contas, e ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sistema de controle interno de cada Poder e do Ministerio 
Publico, fiscalizarao o cumprimento das normas desta Lei Complementar, 
[...]. (Grifo nosso) 

O controle interno ainda encontra respaldo na Lei 4.320/64 que, em seu Tftulo VIII, Capitulo 

II trata das atribuicoes e responsabilidades pela verificagao da legalidade dos atos de 

execugao oreamentaria e da prestagao ou tomada de contas anual bem como, atribui aos 

servigos de contabilidade ou orgaos equivalentes como parte integrante do controle interno, 

competencias para verificar a exata observancia dos limites das cotas trimestrais atribuidas 

a cada unidade orgamentaria. 

2.4.2 Controle externo 

Entende-se por controle externo, aquele exercido por orgaos fiscalizadores e pela sociedade 

sobre as atividades desenvolvidas pelo Estado, tendo por objetivo, verificar a probidade dos 

atos praticados pelos gestores publicos, bem como, os aspectos legais ligados a questao do 

dinheiro publico e do cumprimento das normas pertinentes, com fulcra nos principios da 

legalidade, da economicidade, da eficiencia e da supremacia do interesse publico. 

Para corroborar com esse pensamento, Meirelles (1997, p.608) diz que o "controle externo 

visa a comprovar a probidade da Administragao e a regularidade da guarda e do emprego 

dos bens, valores e dinheiros publicos, assim como a fiel execugao do orgamento". 

Os dispositivos constitucionais que preveem o controle externo sao os mesmos que trazem 

a previsao do controle interno acima mencionados, quais sejam: os artigos 70, 31 da CF/88 

assim como o art. 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal. No que diz respeito as atribuigoes, 

estas estao dispostas no artigo 71 da CF/88. 

A Lei 4.320/64 em seu Capitulo 111 do Titulo VIII atribui ao controle externo, a cargo do Poder 

Legislativo, verificar a probidade da administragao, a guarda e legal emprego dos dinheiros 

publicos e o cumprimento da Lei de Orgamento bem como, o controle da execugao 

orgamentaria. 

Controle externo e o que se realiza por orgao estranho a administragao, sendo responsavel 

pela vigilancia, orientagao e corregao da conduta dos gestores e se apresenta mais eficiente 

quando exercido em conjunto com sociedade, em razao da extensao territorial brasileira e 
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do grande numero de municipios, uma vez que esta parceria oferece um controle 

permanente dos gastos publicos. 

Controls Externo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 1 - Fluxograma do Controle institucional 
Fonte: CGU, 2010 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4.3 Controle social 

Fundamentado no artigo 74 da Carta Magna de 1988 que diz que qualquer cidadao e parte 

legitima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades dos atos dos 

gestores publicos (CF/88, art. 74, § 2°) e que se pressupoe um contexto favoravel a 

participacao dos cidadaos na gestao governamental de forma a atender a finalidade publica. 

No dispositivo acima citado, reside a figura do controle social, sendo entendido como aquele 

em que a sociedade participa efetivamente da administracao publica, fiscalizando a correta 

aplicagao do dinheiro publico, evitando que o mesmo seja desviado ou mal gerenciado, ou 

seja, zelando pelo que e de interesse comum. 

Nesse foco, declara a Controladoria Geral da Uni lo: 

O controle social pode ser entendido como a participacao do cidadao na 
gestao publica, na fiscalizacSo, no monitoramento e no controle das acoes 
da Administracao Publica. Trata-se de importante mecanismo de prevencao 
da corrupcao e de fortalecimento da cidadania. (CGU, 2010, p.16). 

O controle social encontra ainda amparo no art. 3 1 , § 3° da CF/88, que diz: 
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Art. 31 [...] 
§ 3° - As contas dos Municipios ficarao, durante sessenta dias, anualmente, 
a disposigao de qualquer contribuinte, para exame e apreciagao, o qual 
podera questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei. 

Para ratificar os dispositivos da Carta Magna a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seus 

artigos 48 e 49 enfatizou de forma mais clara a necessidade da participagao popular para o 

cumprimento da transparencia publica: 

Art. 48. [...] 
Paragrafo unico. A transparencia sera assegurada tambem mediante: 
I - incentivo a participagao popular e realizagao de audiencias publicas, 
durante os processos de elaboragio e discussao dos pianos, lei de 
.diretrizes orgamentarias e orgamentos; 
II - liberagao ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em 

tempo real, de informagoes pormenorizadas sobre a execugao orgamentaria 
e financeira, em meios eletrdnicos de acesso publico; 
III - adogab de sistema integrado de administragao financeira e controle, 
que atenda a padrao minimo de qualidade estabelecido pelo Poder 
Executivo da Uniao e ao disposto no art. 48-A. 
Art. 49. As contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo ficarao 
disponiveis, durante todo o exercicio, no respectivo Poder Legislativo e no 
orgao tecnico responsavel pela sua elaboragao, para consulta e apreciagao 
pelos. cidadaos e instituigoes da sociedade. 

Ainda como fundamento legal ao controle social, a Lei 9.452/97 em seus artigos 1° e 2° 

preve que os orgaos de controle externo devem ser notificados da liberagao de recursos 

financeiros pelo Ente Federal e ainda, que a prefeitura notificara as entidades sociais do 

recebimento desses recursos. 

Art. 1° Os orgaos e entidades da administragao federal direta e as 
autarquias, fundagoes publicas, empresas publicas e sociedades de 
economia mista federals notificarao as respectivas Camaras Municipals da 
liberagao de recursos financeiros que tenham efetuado, a qualquer titulo, 
para os Municipios, no prazo de dois dias uteis, contado da data da 
liberagao. 
Art. 2° A Prefeitura do Municipio beneficiario da liberagao de recursos, de 
que trata o art. 1° desta Lei, notificara os partidos politicos, os sindicatos de 
trabalhadores e as entidades empresariais, com sede no Municipio, da 
respectiva liberagao, no prazo de dois dias uteis, contado da data de 
recebimento dos recursos. 

No que se refere a Lei 8.666/93, Lei das Licitagoes e Contratos Publicos, o controle social 

encontra-se amparado nos artigos 3° § 3°; 4°; 7°, § 8° e art.41, § 1° que mencionam: 

Art. 3° [...] 
§ 3 a A licitagao nio sera sigilosa, sendo publicos e acessiveis ao publico os 
atos de seu procedimento, salvo quanto ao conteudo das propostas, ate a 
respectiva abertura. 
Art.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 4° Todos quantos participem de licitagao promovida pelos orgaos ou 
entidades a que se refere o art. 1° tern direito publico subjetivo a fiel 
observancia do pertinente procedimento estabelecido nesta lei, podendo 
qualquer cidadao acompanhar o seu desenvolvimento, desde que nao 
interfira de modo a perturbar ou impedir a realizagao dos-trabalhos. 
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Art. 7° [...] 
§ 8 s Qualquer cidadao podera requerer a Administracao Publica os 
quantitativos das obras e precos unitarios de determinada obra executada. 
Art. 41 [...] 
§ 1 f i Qualquer cidadao e parte iegitima para impugnar editai de licitagao por 
irregularidade na aplicacao desta Lei, devendo protocolar o pedido ate 5 
(cinco) dias uteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de 
habilitagao, devendo a Administracao julgar e responder a impugnagao em 
ate 3 (tres) dias uteis, sem prejuizo da faculdade prevista no § 1 s do art. 
113. 

Diante dos dispositivos acima expostos, percebe-se que o cidadao so nao exerce o seu 

papel de co-participante da administracao publica se nao quiser, pois todos os dispositivos 

que tratam da gestao municipal amparam a figura do cidadao como fiscalizador desses atos. 

O controle social e um complemento ao controle exercido pelos orgaos de fiscalizagao, 

sendo indispensavel a sua atuacao na gestao publica, em especial dos municipios que tern 

como cultura, a corrupgao e a ma gestao do dinheiro publico, de forma a gerar grandes 

obstaculos e prejudicar um desenvolvimento verdadeiramente util para todos. 

Controle 

social 

Figura 2 - Integracao ente o controle social e o controle institucional 
Fonte: CGU, 2010. 

E s s a integracao da sociedade com a gestao publica so sera feita de forma eficiente se 

houver interesse por parte da sociedade, o que muitas vezes nao e constatado nos 

municipios do alto sertao da Paraiba, onde ela, a sociedade, se mostra omissa e os atos 

dos seus gestores correm a bel prazer sem que a populacao se manifesto de forma a 

impedir as acoes govemamentais que levam ao uso inadequado dos recursos publicos, bem 

como, a decadencia e falencia do patrimonio publico. 
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Nesse contexto, como bem lembra Reis (2006, p. 13): 

Assim, a omissao do povo, titular de todas as riquezas decorrentes do seu 
esforgo comum, na participagao do governo e no controle dos atos deste, 
enseja o nascimento de um Estado regido por minorias privilegiadas, que 
govemam sob a egide de interesses particulares, em detrimento da maioria 
que, com o tempo, se torna empobrecida, inferiorizada, desmotivada e 
incapacitada de expressar com ressonancia suas insatisfacoes [...]. 

A cidadania se constroi pela participagao dos cidadaos na gestao publica enquanto sujeitos 

politicos, nao apenas para a solugao dos problemas sociais a que estao expostos, sem 

espagos publicos onde as decisoes coletivas possam ser cumpridas, mas tambem para um 

processo de radicalizagao democratica, que possibilite a transformagao da propria ordem na 

qual operam (BAIERLE, 2000). 

Bobbio (2000, p. 98) define que "o governo da democracia e o governo do poder publico em 

publico". E ainda argumenta que: 

todas as decisoes e mais em geral os atos dos governantes devam ser 
conhecidos pelo povo soberano sempre foi considerado um dos eixos do 
regime democratico, definido como o governo direto do povo ou controlado 
pelo povo. E como poderia ser controlado se estivesse escondido? 
(BOBBIO, 2000, p. 96). 

Na administragao contemporanea, a transparencia e a publicidade dos atos dos gestores 

publicos sao essenciais quando se trata de discutir os rumos de uma sociedade que 

promova o bem estar coletivo, em detrimento de favorecimentos proprios. 

2.5 Contabilidade e controladoria publica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.5.1 Contabilidade publica 

2.5.1.1 Conceito 

Regulamentada no Brasil pela Lei 4.320/64, a contabilidade publica e o ramo da 

contabilidade aplicada que cuida das praticas contabeis empregadas no registro das 

transagoes orgamentarias, patrimoniais e financeiras dos orgaos e entidades com 

personalidade juridica de direito publico e de entidades publicas com personalidade de 

direito privado que sejam mantidas com recursos publicos. E responsavel pela escrituragao 

contabil, registro da provisao, realizagao das receitas, a fixagao das despesas e as 

alteragoes introduzidas no orgamento, controla as operagoes de creditos, exerce a 

fiscalizag§o interna, acompanhando a execugao orgamentaria, mostrando a situagao 
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financeira do tesouro, Aponta, em seus relatorios finais, o resultado da execugao 

orgamentaria e seus reflexos economico-financeiros, revelando as variagoes patrimoniais 

resultantes ou nao da execugao orgamentaria e evidencia as obrigagoes, os direitos e os 

bens da entidade (FULGENCIO, 2007), 

Sobre esse assunto, a Norma Brasiieira de Contabilidade Tecnica - NBC T 16.1, aprovada 

pela Resolugao n° 1.128/2008 diz que: "Contabilidade Aplicada ao Setor Publico e o ramo da 

ciencia contabil que aplica, no processo gerador de informagoes, os Principios 

Fundamentals de Contabilidade e as normas contabeis direcionados ao controle patrimonial 

de entidades do setor publico". 

Trata-se, portanto, da especializagao da contabilidade responsavel pelo registro e controle 

relativo aos atos e fatos que ocorrem na administragao publica, bem como do patrimonio 

publico e suas variagoes, com a fungao de orientar a adequada aplicagao dos recursos 

publicos, servindo de subsidio para a tomada de decisoes. 

2.5.1.2 Campo de aplicagao 

O campo de aplicagao da contabilidade aplicada ao setor publico e tambem determinado 

pela NBC T 16.1 - Res. CFC 1.128/2008 que diz que o campo de aplicagao e o espago de 

atuagao do profissional de contabilidade que demanda estudo, interpretagao, identificagao, 

mensuragao, avaliagao, registro, controle e evidenciagao de fenomenos contabeis, 

decorrentes de variagoes patrimoniais em entidades do setor publico e/ou de entidades que 

recebam, guardem, movimentem, gerenciem ou apliquem recursos publicos. Essas 

entidades abrangidas pelo campo de aplicagao devem observar as normas e as tecnicas 

proprias da Contabilidade Aplicada ao Setor Publico, considerando-se integralmente, as 

entidades govemamentais, os servigos sociais e os conselhos profissionais e parcialmente, 

as demais entidades do setor publico, para garantir procedimentos suficientes de prestagao 

de contas e instrumentalizagao do controle social. 

2.5.1.3 Objetivos e objeto 

A contabilidade publica tern como objeto de estudo o patrimonio publico e seu objetivo e: 

[...] fornecer aos usuarios informagoes sobre os resultados alcangados e os 
aspectos de natureza orgamentaria, economica, financeira e fisica do 
patrimSnio da entidade do setor publico e suas mutagoes, em apoio ao 
processo de tomada de decisao; a adequada prestagao de contas; e o 
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necessario suporte para a instrumentalizagao do controle social. (NBCT 
16.1, Resolugao CFC n°. 1.128/2008). 

De forma mais detalhada, o Projeto de Lei complementar 102/2003, apensado ao projeto de 

Lei Complementar n° 135/96 de autoria do Deputado Eduardo Paes - PSDB/RJ, que Institui 

normas gerais de direito financeira para o controle dos orcamentos e balangos da Uniao, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, altera a Lei n° 8.443/1992 e revoga 

dispositivos da Lei n° 4.320/1964, propoe como objetivos da contabilidade governamental: 

Art. 127 - Sao objetivos da contabilidade governamental, mediante a 
manutengao de registros, evidenciar: 
I - as operacoes realizadas pelo orgao ou entidade governamental e os 
seus efeitos sobre a estrutura do patrimonio; 
II - os recursos dos orcamentos vigentes, consignados aos varios 
programas de trabalho, as alteracoes decorrentes dos creditos adicionais, a 
despesa empenhada, liquidada e paga a conta desses recursos, e as 
respectivas disponibilidades; 
III - perante a Fazenda Publica, a situagSo de todos quantos, de qualquer 
forma, administrem fundos ou bens que Ihes sao confiados, arrecadem 
receitas e efetuem ou ordenem despesas; 
IV - a situagao patrimonial do ente publico e suas variagoes. 

O comentario de CruzzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al. (2006) sobre o referido projeto de lei, argumenta que a 

contabilidade nao deve ter como base apenas a prestagao de contas dos governantes com 

o objetivo de cumprir normas legais. Deve tambem proporcionar meios que permitam o 

controle efetivo da gestao publica, buscando a transparencia, de forma que nao somente 

profissionais da area contabil possam interpretar os demonstratives contabeis, mas que toda 

a populagao interessada tambem o possa, auxiliando assim todo o processo decisorio. O 

autor ainda expoe: "[...] a lei que estatui normas gerais para a contabilidade governamental 

finalmente faz constar em seu texto os principios fundamentais da contabilidade" (CRUZ et 

al, 2006, p.366). 

2.5.1.4 Usuarios das informacoes contabeis 

Na visao de Silva (2009, p. 14) a contabilidade "tern como usuarios quase exclusivos os 

proprios gestores responsaveis por sua elaboragao e os orgaos de controle". No entanto, o 

autor se reporta ao fornecimento de informagoes como elemento essencial das reformas 

administrativas, relacionadas com a transparencia, eficacia e eficiencia na gestao dos 

recursos publicos e argumenta que a partir dessas necessidades e possivel vislumbrar dois 

tipos de usuarios das informagoes contabeis: 

a) Usuarios internos (diregao, gerencia etc.), que dispoem de um poder 
imediato ou direto no sistema informativo, ao estar integrados no seio da 
organizagio. 



44 

b) Usuarios externos (investidores, fornecedores etc.), com poder de 
decisao mediato e indireto, mas que nao sao parte da organizagao (SILVA, 
2009, p. 15). 

O mesmo autor citando um documento dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Governmental Accounting Standards Boards 

(GASB, 1985)2 reconhece tres tipos de usuarios das informagoes contabeis do setor publico: 

o cidadao, o poder Legislativo que representa os cidadaos e os investidores e credores, que 

emprestam recursos para o poder publico. 

Tomando como base a Lei de Responsabilidade Fiscal, que impoe a transparencia como um 

dos pilares basilares da gestao fiscal responsavel, pode-se dizer que os principals usuarios 

das informacoes contabeis sao de fato os cidadaos, pois e para a sociedade que o governo 

deve prestar contas do destino dado aos recursos arrecadados com o pagamento dos 

impostos. Nao merecendo, menor atengao os outros usuarios, quais sejam, a propria gestao 

administrativa, os orgaos de controle externo, os investidores e fornecedores, que terao os 

relatorios contabeis como fundamento para a tomada de decisao. 

2.5.1.5 Principios de contabilidade na perspectiva do setor publico 

Os principios de contabilidade sao a essencia da teoria contabil, sao verdades doutrinarias 

basicas que norteiam o alcance dos seus objetivos. Tais principios estabelecem a base 

teorica que regulamenta a elaboracao das demonstragoes contabeis e informagoes sobre o 

patrimonio e suas transformagoes ao longo do tempo, de maneira que possibilite a 

evidenciagao das transagoes que afetam a gestao patrimonial das entidades publicas 

(SILVA, 2009). 

A Resolugao CFC n° 1.111/2007 que aprova o Apendice II da Resolugao CFC n°. 750/93 

interpreta os principios fundamentals de contabilidade sob a perspectiva do setor publico e 

traz em sua introdugao a seguinte argumentagao sobre os principios: 

O ponto de partida para qualquer area do conhecimento humano deve ser 
sempre os principios que a sustentam. Esses principios espelham a 
ideologia de determinado sistema, seus postulados basicos e seus fins. 
Vale dizer, os principios sao eleitos como fundamentos e qualificagoes 
essenciais da ordem que institui. 

Diante das exigencias cada vez maiores por informagoes tempestivas, confiaveis e 

relevantes, a interpretagao desses principios vem colaborar no sentido de possibilitar aos 

O GASB e uma organizacao cujo principal objetivo e melhorar e criar normas contabilisticas de relato ou principios contabeis 
geralmente aceitos (GAAP). Esses padroes tornam mais facil para os usuarios entender e usar os registros financeiros dos 
governos estaduais e locals. (http://www.investopedia.com/terms/g/government-accounting-standards-board-
gasb.asp#axzz1 d2Zp2Tit). 

http://www.investopedia.com/terms/g/government-accounting-standards-board-
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usuarios das informacoes contabeis um meihor entendimento sobre a evidenciacao dos 

fatos que modificam o patrimonio publico. 

Sao principios de contabilidade na perspectiva do setor publico (Resolugao CFC n° 

1111/2007): 

1. Principio da Entidade: Se afirma, para o ente publico, pela autonomia e responsabilizacao 

do patrimonio a ele pertencente. A autonomia patrimonial tern origem na destinagao 

social do patrimonio e a responsabilizacao pela obrigatoriedade da prestagao de contas 

pelos agentes publicos. 

2. Principio da Continuidade: No ambito da entidade publica, a continuidade esta vinculada 

ao estrito cumprimento da destinagao social do seu patrimonio, ou seja, a continuidade 

da entidade se da enquanto perdurar sua finalidade. 

3. Principio da Oportunidade: E base indispensavel a integridade e a fidedignidade dos 

registros contabeis dos atos e dos fatos que afetam ou possam afetar o patrimonio da 

entidade publica, observadas as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor 

Publico. A integridade e a fidedignidade dizem respeito a necessidade de as variagoes 

serem reconhecidas na sua totalidade, independentemente do cumprimento das 

formalidades legais para sua ocorrencia, visando ao completo atendimento da essencia 

sobre a forma. 

4. Principio do Registro Pelo Valor Original: Nos registros dos atos e fatos contabeis sera 

considerado o valor original dos componentes patrimoniais. Valor Original, que ao longo 

do tempo nao se confunde com o custo historico, corresponde ao valor resultante de 

consensos de mensuragao com agentes internos ou externos, com base em valores de 

entrada - a exemplo de custo historico, custo historico corrigido e custo corrente; ou 

valores de saida - a exemplo de valor de liquidagao, valor de realizagao, valor presente 

do fluxo de beneficio do ativo e valor justo. 

5. Principio da Atualizagao Monetaria: Na hipotese de que o consenso em torno da 

mensuragao dos elementos patrimoniais identifique e defina os valores de aquisigao, 

produgao, doagao, ou mesmo, valores obtidos mediante outras bases de mensuragao, 

desde que defasadas no tempo, necessita-se de atualiza-lo monetariamente quando a 

taxa acumulada de inflagao no trienio for igual ou superior a 100%, nos termos da 

Resolugao CFC n°. 900/2001. 

6. Principio da Competencia: O Principio da Competencia e aquele que reconhece as 

transagoes e os eventos na ocorrencia dos respectivos fatos geradores, 
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independentemente do seu pagamento ou recebimento, aplicando-se integralmente ao 

Setor Publico. Os atos e os fatos que afetam o patrimonio publico devem ser 

contabilizados por competencia, e os seus efeitos devem ser evidenciados nas 

demonstragoes contabeis do exercicio financeiro com o qual se relacionam, 

complementarmente ao registro orgamentario das receitas e das despesas publicas. 

7. Principio da Prudencia: As estimativas de valores que afetam o patrimonio devem refletir 

a aplicagao de procedimentos de mensuragao que prefiram montantes, menores para 

ativos, entre alternativas igualmente validas, e valores maiores para passivos. A 

prudencia deve ser observada quando, existindo um ativo ou um passivo ja escriturado 

por determinados valores, segundo os Principios do Valor Original e da Atualizagao 

Monetaria, surgirem possibilidades de novas mensuragSes. A aplicagao do Principio da 

Prudencia nao deve levar a excessos ou a situagoes classificaveis como manipulagao do 

resultado, ocultagao de passivos, super ou subavaliagao de ativos. Pelo contrario, em 

consonancia com os Principios Constitucionais da Administragao Publica, deve constituir 

garantia de inexistencia de valores ficticios, de interesses de grupos ou pessoas, 

especialmente gestores, ordenadores e controladores. 

2.5.1.6 Abordagens da contabilidade publica 

Silva, (2009) defende que no setor publico e preciso estabelecer duas abordagens no 

reconhecimento de receitas e despesas, sao elas: 

a) A abordagem orgamentaria, em que o confronto entre receitas e despesas esta 

relacionado com o fluxo de caixa e e efetuado em periodos de tempo definidos tanto 

na constituigao como nas leis orgamentarias, com o objetivo de apurar o deficit ou o 

superavit do periodo. Como demonstragoes dessa abordagem tem-se o Balango 

Orgamentario e o Balango Financeiro. 

b) A abordagem contabil, em que o objetivo e evidenciar os ativos e passivos com a 

apuragao do resultado economico, utiiizando-se do principio da competencia para 

reconhecimento das receitas e despesas, bem como avaliagao dos ativos, passivos 

e do patrimonio liquido. Como demonstragoes dessa abordagem tem-se o Balango 

patrimonial e o Demonstrativo de Variagoes Patrimoniais. 

O reconhecimento da receita sob o enfoque pratrimonial (abordagem contabil) deve ser feito 

no momento da ocorrencia do fato gerador, independentemente de recebimento. No 

enfoque orgamentario esse reconhecimento ocorre no momento da arrecadagao (MANUAL 
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DA RECEITA NACIONAL, 2008). No tocante ao reconhecimento da despesa, sob o enfoque 

patrimonial, esta deve ser registrada no momento da ocorrencia do fato gerador 

independentemente do pagamento e no enfoque orgamentario, o reconhecimento sera no 

exercicio, segundo o qual, as despesas foram empenhadas (MANUAL DA DESPESA 

NACIONAL, 2008). 

Do acima exposto e possivel compreender que o regime contabil misto (da competencia 

para a receita e de caixa para a despesa) na administragao publica nao se fundamenta, uma 

vez que fica clara a aplicabilidade do regime de competencia tanto no reconhecimento da 

despesa quanto da receita. 

O Manual da Receita se reporta a esse a regime misto como uma interpretagao erronea do 

artigo 35 da Lei 4.320, que diz que: "Art. 35 - Pertencem ao exercicio financeiro: I - as 

receitas nele arrecadadas; II - as despesas nele legalmente empenhadas". Uma vez que a 

Contabilidade Aplicada ao Setor Publico, assim como qualquer ramo da ciencia contabil, 

obedece aos Principios de Contabilidade, concluindo-se assim que esse artigo refere-se ao 

regime orgamentario e nao ao regime contabil aplicavel ao setor publico (MANUAL DA 

RECEITA NACIONAL, 2008). 

A abordagem contabil e semelhante ao sistema contabil empresarial onde se registram os 

bens, direitos e obrigagoes, os creditos e os debitos suscetiveis de serem classificados 

como permanentes ou que sejam resultados do movimento financeiro, as variagoes 

patrimoniais provocadas pela execugao do orgamento ou que tenham outras origens e o 

resultado economico do exercicio. O enfoque orgamentario e o principal diferencial da 

Contabilidade Publica onde se encontra os registros detalhados do planejamento e da 

execugao orgamentaria evidenciando o saldo a realizar (SABATER, 2009). 

Nesse sentido, cabe ainda ressaltar, que na abordagem orgamentaria, sao evidenciadas as 

receitas e as despesas por categoria economica, confrontando o orgamento e suas 

alteragoes com a execugao e demonstrando o resultado orgamentario, bem como sao 

evidenciadas as movimentagoes financeiras no periodo a que se referem. Ja a abordagem 

contabil evidencia qualitativa e quantitativamente a situagao patrimonial (ativo, passivo, 

patrimonio liquido e contas de compensagao) da entidade publica e as variagoes resultantes 

e as independentes da execugao orgamentaria e o resultado patrimonial. 

Silva (2009), ainda defende que o estudo da contabilidade publica implica no conhecimento 

das caracteristicas da Contabilidade Orgamentaria e Financeira e da Contabilidade 
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Patrimonial e para facilitar esse entendimento o Quadro 1 apresenta as caracteristicas de 

cada uma. 

Quadro 1 - Caracteristicas da Contabilidade Patrimonial e da Contabilidade Orgamentaria e 
Financeira 

DISCRIMINApAO CONTABILIDADE 
PATRIMONIAL 

CONTABILIDADE 
ORCAMENTARIA E 
FINANCEIRA 

NORMAS 
APLICAVEIS 

Art. 83 da Lei 4.320/64 
Principios Fundamentals de Contabilidade 
sob a perspectiva do setor publico 
(Resolugao CFC 1.111/2007) 
Normas Brasileiras de Contabilidade 
aplicadas ao setor publico (NBC TSP) 

Art. 35 da Lei 4.320/64 
Lei do Piano Plurianual 
Lei de Diretrizes Orgamentarias 
Lei do Orgamento Anual 
Principios Orgamentarios 

CAMPO DE 
INVESTIGACAO 

Verifica todos os fatos administrativos e 
registra-os segundo o principio de 
competencia tanto para as receitas como 
para as despesas. 

Verifica todos os fatos 
administrativos e registra-os 
considerando que pertencem ao 
exercicio: 

a) As receitas nele 
arrecadadas; 

b) As despesas nele 
legalmente empenhadas. 

Determina o resultado economico do 
exercicio pelo confronto entre as Variagoes 
Ativas e as Variagoes Passivas do 
Patrimonio. 

Determina o resultado da gestao 
pelo confronto entre receitas e 
despesas sob o enfoque 
orgamentario. (superavit ou 
deficit). 

OBJETIVOS 

Valor preditivo com enfase em ciclos de 
longo prazo. 

Valor preditivo com enfase em 
ciclos de curto prazo 

OBJETIVOS 

Evidenciagao dos elementos do patrimonio 
para fins de prestagao de contas. 

Transparencia da execugao 
orgamentaria e financeira para 
fins de acompanhamento pelo 
Poder Legislativo e pela 
populagao. 

Tomada de decisoes com foco no longo 
prazo 

Tomada de decisoes com foco no 
curto prazo. 

NATUREZA DOS 
DADOS 
RELEVADOS 

Releva custos e resultados sob o aspecto 
economico 

Releva os ingressos e 
desembolsos financeiros e o 
resultado financeiro 

NATUREZA DOS 
DADOS 
RELEVADOS 

Todos os ativos e passivos sao 
necessariamente evidenciados, inclusive 
as perdas de valor (depreciagao, 
amortizagao ou exaustao) 

Identifica todas as Receitas 
previstas e arrecadadas em 
confronto com as Despesas 
fixadas no orgamento e as 
realizadas. 

Fonte: Silva (2009, p. 50) 

A delimitagao dessas caracteristicas permite um melhor entendimento do campo de 

investigagao e das fungoes desempenhadas por cada uma das areas de atuagao da 
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contabilidade no setor publico, colaborando para a analise das informagoes de forma 

preditiva, possibilitando assim o conhecimento e controle do patrimonio publico. 

2.5.1.7 Sistema contabil 

Com o objetivo de orientar e suprir o processo de decisao, a prestagao de contas e a 

instrumentalizagao do controle social o sistema contabil representa a estrutura de 

informagoes sobre identificagao, mensuragao, avaliagao, registro, controle e evidenciagao 

dos atos e dos fatos da gestao publica. O sistema contabil esta dividido em cinco campos de 

informagao quais sejam: 

I. Orgamentario - registra, processa e evidencia os atos e os fatos relacionados ao 

planejamento e a execugao orgamentaria; 

II. Financeiro - registra, processa e evidencia os fatos relacionados aos ingressos e aos 

desembolsos financeiros, bem como as disponibilidades no inicio e final do periodo; 

III. Patrimonial - registra, processa e evidencia os fatos nao financeiros relacionados 

com as variagoes qualitativas e quantitativas do patrimonio publico; 

IV. Custos - registra, processa e evidencia os custos dos bens e servigos, produzidos e 

ofertados a sociedade pela entidade publica; 

V. Compensagao - registra, processa e evidencia os atos de gestao cujos efeitos 

possam produzir modificagoes no patrimonio da entidade do setor publico, bem como 

aqueles com fungoes especificas de controle (RESOLUCAO CFC N°. 1.129/08). 

O Quadro 2 apresenta uma divisao mais clara dos sistemas e subsistemas contabeis, bem 

como as respectivas demonstragoes contabeis produzidas por cada sistema. 
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Quadro 2 - Sistemas e subsistemas contabeis 

Sistemas contabeis 

Sistema patrimonial 

Subsistemas 

Subsistema 
financeiro 
e 
subsistema n§o 
financeiro 

Demc 

Demonstragoes 
Contabeis 

nstraqoes produzidas 
Balango patrimonial 
Balango financeiro 
Demonstragoes de fluxo de caixa 
Demonstragoes do resultado 
economico 
Notas explicativas 

Sistemas contabeis 

Sistema patrimonial 

Subsistema de 
resultado 

Demonstracoes 
das Variagoes 
Patrimoniais 

Variagoes quantitativas e 
qualitativas resultantes e 
independentes da execugao 
orgamentaria com a seguinte 
discriminagao: 
a) variagoes orgamentarias por 
categoria economica; 
b) mutagoes e variagoes 
independentes da execugao 
orgamentaria em grau de 
detalhamento compativel com a 
estrutura do Piano de Contas. 

Sistema de controle 

Subsistema 
orgamentario 

Balango 
orgamentario 

Receita por fonte 
Despesa por grupo de despesa 

Sistema de controle 

Subsistema de 
custos 

Mapas de 
apropriagao e 
apuragao dos 
custos 

Classificagao funcional 
programatica 
Classificagao por bens e servigos 
segundo a natureza 

Sistema de controle 

Subsistema de 
compensacao 

DemonstragSes 
das 
compensagoes do 
ativo e do passivo 

Responsabilidades por valores, 
titulos e bens de terceiros 
Garantias e contra garantias 
Direitos e obrigagoes contratuais 

Fonte: Silva (2009, p. 98) 

Esses sistemas contabeis sao harmonicos entre si, nao havendo prevalencia de um sobre o 

outro, ao passo que ambos sao essenciais na geragao de informagoes para a gestao 

publica, visando a observancia das Leis e Principios que impoe a legalidade dos atos 

publicos e buscando proporcionar o atendimento das demandas da sociedade. Um sistema 

contabil eficiente deve ser capaz de tornar possivel o confronto entre as receitas e despesas 

nas suas diversas fases, controlar a execugao orgamentaria e, por fim, tornar disponiveis 

meios de controle sobre os gestores no tocante ao alcance dos resultados da gestao dos 

gastos publicos visando o equilibrio financeiro da entidade publica. 

2.5.1.8 Convergencia com as Normas Intemacionais 

A Portaria n°. 184, de 25 de agosto de 2008, do Ministerio da Fazenda que dispoe sobre as 

diretrizes a serem observadas pelo setor publico no tocante aos procedimentos na 

elaboragao e divulgagao das demonstragoes contabeis, de forma a torna-los convergentes 
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com as Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Publico, traz como 

argumentos para a convergence, a necessidade de promover praticas contabeis vigentes 

no setor publico de acordo com as normas internacionais de contabilidade, tendo em vista 

as condigoes, peculiaridades e o estagio de desenvolvimento do pais; a importagao da 

disponibilidade de informacoes transparentes e compativeis que sejam compreendidas por 

todos os usuarios independente de sua origem e localizagao, assim como o fato de que a 

adogao de boas praticas contabeis fortalece a credibilidade da informagao. 

O passo inicial no sentido de convergencias com as normas internacionais de contabilidade 

se deu com a edigao das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao 

Setor Publico, em 21 de novembro de 2008. Essas Normas provocaram uma mudanca 

radical que sera vitoriosa na medida em que os registros contabeis passem a evidenciar em 

primeiro lugar as movimentaeoes do patrimonio e posteriormente os reflexos de tal registro 

no sistema orgamentario, pois somente a contabilidade pode traduzir a riqueza patrimonial 

segundo o principio da competencia, uma vez que o orgamento esta intimamente ligado ao 

regime de caixa (SILVA, 2008). 

2.5.1.9 A contabilidade como instrumento de informacao e controle 

E dever de todo ente publico informar a populagao, com clareza, sobre como gasta o 

dinheiro e prestar contas dos seus atos (Controle Social - CGU, 2010). Essas informagoes 

devem precisar a forma como foram executados os gastos publicos bem como devem estar 

disponibilizadas para que a populagao possa ter acesso livre as pegas contabeis 

relacionadas. 

A contabilidade tern como principal objetivo, fornecer informagoes aos seus usuarios e cada 

vez mais existe a exigencia por parte de seus usuarios de informagoes que os fatos sejam 

representados fidedignamente, fazendo assim da contabilidade um importante componente 

social e uma ferramenta de controle eficaz. Para alcangar seu objetivo, a contabilidade, na 

condigao de ciencia social aplicada, vem se adaptando ao contexto de mudangas na 

sociedade, para atender os interesses da populagao e gerar informagoes confiaveis que 

permitam a gestao e o controle do patrimonio publico. 

A teoria contabil apresenta diversas abordagens, entre elas a sociologica e a que mais se 

encaixa na relagao entre contabilidade e controle social. Para ludicibus (2006, p.27), a 

contabilidade nesta abordagem "e julgada por seus efeitos no campo sociologico". 
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Segundo o autor, essa e uma "abordagem do tipo bem estar social, no sentido de que os 

procedimentos contabeis e os relatorios emanados da contabilidade deveriam atender a 

finalidades sociais mais amplas" (IUDICIBUS, 2006, 27). 

A informagao e urn elemento essencial na conducao do planejamento e execucao das 

receitas publicas, possibilitando a implementagao de politicas publicas eficientes que 

atendam plenamente as exigencias da coletividade. O acesso a essas informagoes e um 

direito constitucional garantido pelo art. 5°, XXXIII da CF/88 que diz: "todos tem direito a 

receber dos orgaos publicos informagoes de seu interesse particular, ou de interesse 

coletivo ou geral, que serao prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade [...]". 

Pelo acima exposto, entende-se que a contabilidade e uma ferramenta importante de 

informagao e controle dos gastos publicos, uma vez que colabora para o atendimento as 

Normas Legais que impoe a transparencia e publicidade da gestao dos recursos publicos, 

de forma que a informagao fornecida pelas demonstragoes contabeis configure em premissa 

basica para a transparencia dos atos publicos. A contabilidade constitui-se num sistema de 

informagoes orgamentario, financeiro e patrimonial, capaz de atender as necessidades de 

informagao tanto dos administradores quanto dos cidadaos, de modo a subsidiar o processo 

decisorio e a gestao publica como um todo. 

2.5.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Controladoria publica 

A controladoria como orgao administrativo, e responsavel pelo estabelecimento de toda a 

base conceitual para a apuragao do resultado economico de uma entidade e tem como 

missao disseminar o conhecimento, modelar, implementar e gerenciar sistemas de 

informagao capazes de oferecer aos usuarios informagoes economico-fisico-financeiras, 

para diminuigao da assimetria informacional entre os gestores da coisa publica e a 

sociedade (SLOMSKI, 2009). 

De acordo com Nascimento e Reginato (2007): 

A area da controladoria tem a fungao de interagir, constantemente, com o 

processo decisorio da empresa, buscando dados e informagoes economico-

financeiras em suas areas de apoio, utilizando-se principalmente, dos 

sistemas de mensurag§o, informagao e de controles internos 

(NASCIMENTO E REGINATO, 2007, p. 15). 

A controladoria da forma descrita por Slomski (2009) e por Nascimento e Reginato (2007), 

pode ser vista de diversos prismas, conforme ilustrado na Figura 3. 
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Figura 3 - Controladoria publica sob o aspecto de atuacao do orgao 

Fonte: Elaborado a partir de Slomski (2009) e Nascimento e Reginato (2007). 

A controladoria apresenta-se como uma area multidisciplinar, sendo responsavel pelo 

planejamento, analise e controle da entidade publica, exerce papel importante na gestao do 

setor publico, propiciando a s entidades o alcance de s e u s objetivos, oferecendo suporte nas 

decisoes administrativas e no controle dos atos administrativos, de forma a promover a 

interacao entre o gestor e a entidade por ele gerida, bem como entre o governante e os 

governados, contribuindo para a transparencia dos atos por ele praticados perante a 

utilizacao dos recursos publicos. 

2.5.2.1 F u n c o e s d a controladoria publ ica 

Do ponto de vista das funcoes da controladoria, a literatura apresenta diversidade de 

concepcoes dos autores sobre e s s e tema, alguns apresentam uma forma mais restrita de 

atuacao da controladoria, outros uma forma mais abrangente. Borinelli (2006) conseguiu em 

sua Estrutura Conceitual Bas ica da Controladoria, apresentar de uma forma ampla as 

funcoes da controladoria, e elenca como funcoes tipicas desta: 

a) Funcao contabil: Compreende a s atividades de gerenciamento, registro, elaboracao de 

demonstratives contabeis, analise, controle e atendimento das demandas informacionais 

relativas a contabilidade financeira; 
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b) Fungao gerencial-estrategica: Responsavel por promover informagoes de natureza 

contabil, patrimonial, economica, financeira e nao financeira, para o processo de gestao 

como um todo, subsidiando a tomada de decisao dos gestores; 

c) Funcao de custos: Correspondem as atividades de registro, mensuracao, controle, 

analise e avaliacao dos custos da organizagao. 

d) Funcao tributaria: Corresponde as atividades relativas a contabilidade fiscal; 

e) Fungao de protecao e controle dos ativos: Responsavel por promover a protecao aos 

ativos da organizacao, envolvendo ainda as atividades de registro e controle de todos os 

bens da entidade; 

f) Fungao de controle interno: Esta relacionada com a implementagao e o monitoramento 

do sistema de controle interno; 

g) Fungao de controle de riscos: Compreende as atividades relativas a gestao dos diversos 

niveis de risco envolvidos no negocio. 

h) Fungao de gestao de informagao: Compreende a implementagao de modelos de sistemas 

de informagao e o gerenciamento dessas informagoes. 

Na elaboragao dessa Estrutura, Borinelli (2006) nao especificou quais fungoes sao relativas 

a controladoria publica, mas, mesmo levando em consideragao que a configuragao das 

atividades pode variar no que se refere a gestao publica, todas as fungoes apresentadas 

pelo autor sao plenamente aplicadas ao gerenciamento da coisa publica, uma vez que 

englobam atividades que vao desde o planejamento ate o controle do processo de gestao, 

estando presente em todas as areas da entidade. 

2.6 Ins t rumentos de v ig i lanc ia e controle s o c i a l 

Tendo em vista a complexidade, a extensao territorial do pais e a descentralizagao 

geografica dos orgaos publicos dos diversos niveis federativos, bem como o fenomeno da 

corrupgao incrustado de forma cultural na administragao publica brasileira, o controle da 

administragao publica nao deve ficar restrito ao controle institucional. A fiscalizagao da 

aplicagao dos recursos precisa ser feita com apoio da sociedade (CGU, 2010). 

Para que esse apoio social seja efetivado, depende de mecanismos que o assegurem a 

participagao cidada junto a administragao publica. O controle social necessita de dispositivos 
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formais de atuacao da sociedade que sejam ageis e amplamente conhecidos. mas, os 

mecanismos de controle social que viabilizam o interesse publico no Brasil se mostram 

ainda ineficazes, uma vez que a sociedade nao conhece o funcionamento do sistema 

administrative e fica sem reacao diante do jogo politico de interesses na utilizacao dos 

recursos publicos (SILVA, F.C.C., 2002). 

Silva (2002) ainda complementa seu posicionamento quanto a participacao social dizendo 

que: 

[...] o fundamental e ter claro que a real participacao democratica so pode 
existir caso estejam presentes simultaneamente duas condicoes: um 
conjunto de cidadaos, entidades ou movimentos sociais dispostos a 
participar e canais de participacao criados pelo Estado (SILVA, F.C.C., 
2002, p. 61). 

Da reflexao de Silva (2002) pode-se entender que o controle social e uma via de mao dupla, 

pois depende, nao so de mecanismos disponiveis para tanto, mas, e principalmente do 

interesse da sociedade em participar da gestao dos recursos publicos. 

Como instrumentos formais de vigilancia e controle social podemos citar: O orcamento 

participative os relatorios fiscais, os conselhos gestores de politicas publicas, os portais da 

transparencia e as ouvidorias publicas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.6.1 Orgamento participative-

O orcamento participativo e um instrumento de eficacia da participacao social, uma vez que 

amplia e aprofunda a democracia e desenvolve a cidadania, propiciando a populacao 

apresentar suas reivindicacoes e dando tambem oportunidade ao governo de apresentar 

sua situacao financeira, seus problemas operacionais, seus pianos de prioridades, sendo a 

proposta orcamentaria fruto dessa interacao (KHAIR, 2001). 

Para Fedozzi (1998 apud SANTOS; CARDOSO, 2002) o orgamento participativo e uma 

modalidade de gestao baseada na elaboracao e execucao do orgamento publico, para a 

escolha das prioridades dos investimentos municipais e tem como vantagens a 

racionalidade do processo de orgamentagao, com resultados superiores as tecnicas 

convencionais. 

A Lei 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal em seu paragrafo unico do art. 48 estimula 

a pratica da participagao popular e a realizagao de audiencias publicas como forma de 

assegurar a transparencia na aplicagao dos recursos publicos. 
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Art. 48 [...] 

Paragrafo unico. A transparencia sera assegurada tambem mediante 

incentivo a participacao popular e realizacSo de audiencias publicas, 

durante os processos de elaboragao e de discussao dos pianos, lei 

diretrizes orcamentarias e orcamentos. 

As audiencias publicas como instrumento de participacao popular asseguram a viabilidade 

de todo o processo de planejamento das acoes orcamentarias, visando identificar junto a 

populacao as demandas locais a serem priorizadas no orcamento, buscando de forma 

compartilhada alocar os recursos publicos da melhor forma a atender a conveniencia da 

sociedade. 

Esse argumento pode ser apoiado no posicionamento de Lock (2004) sobre o conceito de 

audiencia publica: 

Audiencia publica e um processo de participacao aberto a populacao, para 
que possa ser consultada sobre assunto de seu interesse e que 
participando ativamente da condugao dos assuntos publicos, venha a 
compartilhar da administragao local com os agentes publicos. Constitui-se 
em instrumento de legitimacao das decisoes, atraves de um processo 
democratico, onde constantemente a comunidade teria o direito de se 
manifestar sobre a melhor forma de administragao da coisa publica e 
poderia controlar as agoes dos governantes atraves de prestagoes de 
contas (Lock, 2004, p. 127). 

Em atendimento ao principio do interesse publico, previsto no art. 2° da Lei n° 9.784/1999, a 

administragao publica devera comprovar a realizagao das audiencias publicas como 

condigao valida para o processo de elaboragao dos pianos e leis orgamentarias junto aos 

orgaos de controle institucional como forma de dar eficacia legal ao principio constitucional 

da participagao popular. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.6.2 Relatorios fiscais 

Os relatorios fiscais sao demonstratives elaborados pela contabilidade, para atender as 

exigencias legais de desempenho da execugao orgamentaria e acompanhamento das 

atividades financeiras do ente publico. Como instrumentos de transparencia da gestao 

publica, no ambito federal sao exigidos dois tipos de relatorios fiscais para atender a essas 

exigencias: O RREO - Relatorio Resumido de Execugao Orgamentaria e o RGF - Relatorio 

de Gestao Fiscal. 

2.6.2.1 R R E O - Relator io Resumido de Execugao Orgamentar ia 

O RREO tem previsao legal na Constituigao Federal de 1988, por intermedio o § 3° do art. 

165, que exige que sua publicagao seja feita ate trinta dias apos o encerramento de cada 
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bimestre e suas formas de elaboragao e publicagao estao descritas nos artigos 52 e 53 da 

Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Sobre esse relatorio Khair (2001) se posiciona da seguinte maneira: 

Embora seja chamado de relatorio resumido, o Relatdrio Resumido de 

Execugao Orgamentaria da um amplo conjunto de informagoes ao 

Executivo, Legislativo e a sociedade sobre a execugao orgamentaria e sua 

previsao, permitindo a maior parte dos controles previstos na Lei de 

Responsabilidade Fiscal (KHAIR, 2001, p.76). 

Os artigos 52 e 53 da LRF tambem determinam a composigao do RREO. que deve ser 

elaborando seguindo um modelo padronizado e e composto das seguintes pegas: 

I - balango orgamentario, que especificara, por categoria economica, as: 

• receitas por fonte, discriminando as realizadas e a realizar, bem como a previsao de 

forma atualizada; 

• despesas por grupo de natureza, informando a dotagao para o exercicio, a despesa 

liquidada e o saldo; 

II - demonstratives da execugao das: 

• receitas, por categoria economica e fonte, bem como, a previsao inicial, a previsao 

atualizada para o exercicio, a receita realizada no bimestre, a realizada no exercicio 

e a previsao a realizar; 

• despesas, por categoria economica e grupo de natureza da despesa, discriminando 

dotagao inicial, dotagao para o exercicio, despesas empenhada e liquidada, no 

bimestre e no exercicio; 

• despesas, por fungao e sub fungao. 

Esse relatorio sera acompanhado de demonstratives de: 

• apuragao da receita corrente liquida, sua evolugao, assim como a previsao de seu 

desempenho ate o final do exercicio; 

• receitas e despesas previdenciarias 

• resultados nominal e primario; 

• despesas com juros 
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• restos a pagar. 

E o ultimo relatorio do bimestre do exercicio devera ser acompanhado ainda de 

demonstratives: 

• de que as operacoes de credito nao excederam ao montante da despesa de capital, 

em atendimento ao disposto no inciso III do art. 167 da Constituicao 

• das projecoes atuariais dos regimes de previdencia social, geral e proprio dos 

servidores publicos; 

• da variacao patrimonial, evidenciando a alienacao de ativos e a aplicacao dos 

recursos dela decorrentes. 

A partir da observacao da composicao do RREO descrita pela LRF fica claro que a posicao 

de Khair (2001) e plausivel, no que se refere ao fato de que o relatorio apesar de ser 

chamado de resumido apresenta uma gama de instrumentos capazes de possibilitar as 

formas de controle previstas na Lei, sendo um instrumento da efetividade das garantias 

legais de gestao fiscal transparente. 

2.6.2.2 R G F - Relator io de Gestao Fiscal 

0 Relatorio de Gestao Fiscal e um instrumento imprescindivel no acompanhamento das 

atividades financeiras e de gestao do Estado e tem assim como RREO o proposito de 

assegurar a transparencia dos gastos publicos e a consecucao das metas fiscais com a 

observancia dos limites fixados pela lei. Devera ser publicado e disponibilizado para acesso 

publico, ate trinta dias apos o encerramento do quadrimestre a que corresponder 

(RELATORIO DE GESTAO FISCAL: MANUAL DE ELABORAQAO, 2003). 

De acordo com o artigo 55 da LRF o RGF devera conter: 

1 - comparativo com os limites, dos seguintes montantes: 

• despesa total com pessoal, distinguindo a com inativos e pensionistas; 

• dividas consolidada e mobiliaria; 

• concessao de garantias; 

• operacoes de credito, inclusive por antecipacao de receita; 
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• despesas de que trata o inciso II do art. 4°; 

II - indicacao das medidas corretivas adotadas ou a adotar, se ultrapassado qualquer dos 

limites; 

III - demonstratives, no ultimo quadrimestre: 

• do montante das disponibilidades de caixa em trinta e um de dezembro; 

• da inscricao em Restos a Pagar, das despesas liquidadas; empenhadas e nao 

liquidadas, 

• do cumprimento dos prazos das operagao de credito por antecipacao de receita 

A nao divulgacao desses relatorios nos prazos e condigoes estabelecidos na Lei constitui 

infracao administrativa contra as leis das financas publicas, resultando em punigoes fiscais 

como o impedimento de receber transferencias voluntarias e contratar operagoes de credito 

(Art. 5 1 , § 2°, LC 101/2000) e. deixando de divulgar ou de enviar ao Poder Legislative e ao 

Tribunal de Contas o relatorio de gestao fiscal, nas condigoes impostas pela lei, o ato sera 

punido com multa de trinta por cento dos vencimentos anuais do agente que Ihe der causa, 

sendo o pagamento da multa de responsabilidade pessoal (Art. 5°, I, § 1, Lei 10028/2000) e 

ainda como punigao penal em ambos os casos, a cassagao do mandato do gestor. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.6.3 Conselhos gestores de politicas publicas 

Os conselhos gestores sao instancias de exercicio de cidadania. A instituigao de conselhos 

e o fornecimento de medidas necessarias para o seu funcionamento sao condigoes 

obrigatorias para que estados e municipios possam receber transferencias de recursos do 

governo federal (CGU, 2010). 

De acordo com Gomes (2003): 

Os conselhos constituem-se normalmente em orgaos publicos de 

composigSo paritaria entre a sociedade e o governo, criados por lei, regidos 

por regulamento aprovado por seu plenario, tendo carater obrigatorio uma 

vez que os repasses de recursos ficam condicionados a sua existencia, e 

que assumem atribuigoes consultivas, deliberativas e/ou de controle 

(Gomes, 2003, p. 39). 

Como exemplos de conselhos que devem ser criados pelos municipios pode-se citar o 

Conselho de Alimentagao Escolar, o Conselho Municipal de Saude, o Conselho do Fundo de 

Educagao Basica e o Conselho de Assistencia Social, todos com atribuigoes de 
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supervisionar e controlar a aplicacao dos recursos disponiveis para as respectivas areas de 

atuagao. 

A CGU (2010) atribui uma classificacao de acordo com as fungoes que cada conselho 

exerce, podendo conforme o caso, desempenhar fungoes de fiscalizagao, de mobilizagao, 

de deliberagao ou de consultoria. 

• Fungao fiscalizadora: acompanhamento e controle dos atos praticados pelos 

governantes. 

• Fungao mobilizadora: contribui para difundir as estrategias de informagoes para a 

sociedade sobre as politicas publicas, bem como refere-se ao estimulo a 

participagao popular na gestao dos recursos publicos. 

• Fungao deliberativa: Diz respeito a prerrogativa dos conselhos de decidir sobre as 

estrategias utilizadas nas politicas publicas de sua competencia. 

• Fungao consultiva: esta relacionada a emissao de opiniao e sugestoes sobre 

assuntos inerentes a area de atuagao do conselho. 

O foco de atuagao dos conselhos esta sempre voltado para o interesse social e gestao dos 

recursos destinados a politicas publicas que venham sanar as necessidades da sociedade 

local. A disseminagao desses conselhos vem favorecer a interlocugao, a discussao e a 

diminuigao da assimetria informacional entre governo e sociedade mostrando-se como 

eficiente instrumento de controle social. 

2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6.4 Portal da transparencia 

Este instrumento esta fundamentado no paragrafo unico, inciso II do Art. 48 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, que diz que a transparencia sera assegurada tambem mediante a 

liberagao ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de 

informagoes detalhadas sobre a execugao orgamentaria e financeira, em meios eletronicos 

de acesso publico, com informagoes em linguagem simples, permitindo assim ao cidadao o 

controle do dinheiro publico. O prazo para que todos os municipios brasileiros criem o portal 

da transparencia e ate 2013, para os municipios com mais de 50.000 habitantes o prazo foi 

ate maio de 2011, sendo, os gestores sujeitos a sangoes quando do nao cumprimento da 

norma. 
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O portal da transparencia tem que disponibilizar consultas a informagoes sobre 

transferencias de recursos, para estados, municipios, pessoas juridicas, e feitas ao exterior, 

ou diretamente a pessoas fisicas; informagoes sobre gastos diretos do Governo: contratagao 

de obras, servigos e compras governamentais; informagoes diarias sobre a execugao 

orgamentaria e financeira; informagoes sobre receitas previstas, langadas e realizadas pelo 

Governo e informagoes sobre Convenios registrados no SIAFI - Sistema Integrado de 

Administragao Financeira do Governo Federal e no SICONV - Sistema de Gestao de 

Convenios e Contratos de Repasse. 

As exigencias de implementagao de portais da transparencia para todos os municipios tem o 

intuito de incrementar, cada vez mais, a transparencia e a divulgagao das agoes 

governamentais, possibilitando aos cidadaos o acompanhamento da execugao financeira 

dos programas e agoes do governo. 

2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6.5 Ouvidorias publicas 

As ouvidorias publicas constituem-se em processo aberto de participagao de qualquer 

individuo ou grupos sociais, com vista ao aperfeigoamento da prestagao de servigos 

publicos e a legitimagao dos atos da administragao publica. Possibilitando ao poder publico 

melhores decisoes a respeito dos interesses pessoais e coletivos, em face do principio 

constitutional do controle (NASSIF, 2009). 

A Ouvidoria publica e um canal de comunicagao entre o governo e sociedade que tem a 

finalidade de receber e encaminhar sugestoes, reclamagoes e denuncias dos cidadaos, 

assegurando o cumprimento das leis e principios fundamentals da administragao publica, 

preocupando-se com a satisfagao dos usuarios dos servigos publicos em defesa dos 

interesses individuals e coletivos. 

2.6.6 Fatores impeditivos do controle social 

Silva e Alfradique (2006) elencam como fatores impeditivos a participagao popular, o 

clientelismo politico, o assistencialismo ou paternalismo, a dificuldades para acessar as 

informagoes publicas e a falta de cultura participativa e fiscalizatoria. 

O significado destes termos sao: clientelismo politico: utilizagao dos orgaos da 

administragao publica com a finalidade de privilegiar alguns em detrimento da grande 
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maioria da populacao; assistencialismo ou paternalismo: Impedi a promocao da cidadania, a 

politizacao e as politicas publicas de combate a pobreza. 

As dificuldades para acessar as informacoes publicas ocorrem em decorrencia da falta de 

cultura civica. tanto da comunidade quanto dos servidores publicos, que geralmente tratam 

informagao como se fosse um segredo de Estado. 

Em relagao a falta de cultura participativa e fiscalizatoria, esta se da em fungao de as 

pessoas nao gostarem de participar, por acreditarem que nao podem fazer nada, ja que 

veem a corrupgao como sendo uma atividade eminentemente politica e sem solugao. 

Educar a sociedade no sentido de conscientizagao cidada e um processo que contem fases 

de curto, medio e longo prazos, cujo envolvimento deve ser de toda a comunidade. 

Para complementar o pensamento de Silva e Alfradique (2006) sobre fatores impeditivos da 

participagao, Moreira Neto (1992zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud MODESTO, 2005), enumera os problemas 

relacionados a participagao popular em tres niveis de dificuldades: 

a) Apatia politica: falta de estimulo para agao cidada; 

b) Abulia politica: recusar-se a participar de agoes cidadas; 

c) Acracia politica: nao poder participar de agoes cidadas. 

A apatia politica relaciona-se mais a falta de informagao sobre os direitos e deveres dos 

cidadaos, a falta de vias de comunicagao direta entre o cidadao e o Estado, a falta de 

resposta a solicitagoes, a falta de tradigao participativa e a excessiva demora na resposta de 

solicitagoes ou criticas. A abulia politica refere-se ao ceticismo quanto a manifestagao do 

cidadao efetivamente ser levada em consideragao pela administragao publica e pela falta de 

reconhecimento e estima coletiva para atividades de participagao cidada. A acracia politica 

diz respeito ao baixo grau de escolarizagao dos requerentes; ao formalismo administrativo e 

a ausencia da pratica de conversao de solicitagoes orais em solicitagoes formalizadas, a 

falta de esclarecimento dos direitos e deveres das partes nos processos administrativos 

entre outros (MODESTO, 2005). 

As opinioes dos dois autores se complementam no sentido de deixar claro quais os fatores 

impeditivos de participagao social, demonstrando que nem sempre e apenas a 

administragao publica a responsavel pela omissao da cidadania, o proprio cidadao precisa 

modificar a sua visao de uma cultura corrupta e sem solugao. No que se refere a 

responsabilidade da administragao mais presente no pensamento de Silva e Alfradique 

(2006), esta tambem e influenciavel pela falta de atuagao da populagao junto a gestao, uma 



vez que se a propria sociedade nao se importa com tais praticas elas podem acontecer ao 

bel prazer do gestor corrupto. 
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3 APRESENTAQAO DOS RESULTADOS 

O s graficos e a s respectivas anal ises a seguir representam os dados obtidos com a 

pesquisa realizada junto a populacao de S o u s a / P B e aos gestores do municipio para tracar 

um panorama do controle social no municipio. 

A principio a pesquisa buscou tracar um perfll da populacao entrevistada sob o ponto de 

vista do nivel de escolaridade, genero, faixa etaria e renda familiar. 

O nivel de escolaridade esta identificado no Grafico 1. 

Nivel de escolaridade 

• Superior completo 

• Superior incompleto zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

H Ensino medio completo 

• Ensino medio incompleto 

• Fundamental II 

y Fundamental II incompleto 

y Fundamental I 

y Fundamental I incompleto 

y Analfabeto 

GF^AFICO 1 - Perfil dos entrevistados - Nivel de escolaridade 

Fonte: Dados da pesquisa, 2011 

Da analise do Grafico 1, observa-se que a grande maioria dos entrevistados possui nivel 

superior incompleto, ou se ja , 3 2 % dos respondentes, seguido de 24% dos entrevistados 

com ensino medio completo, 13% possuem ensino medio incompleto, 12% ensino superior 

completo, 8% ensino fundamental II completo, 6% fundamental I incompleto, 2 % ensino 

medio completo, 2 % fundamental I completo e os outros 1% possuem o fundamental II 

incompleto. 

E m seguida verificou-se o genero dos entrevistados, conforme mostra o Grafico 2. 
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Genero 

2% 

• Masculino 

B Feminino 

u Naoopinou 

GF?AFICO 2 - Perfil dos entrevistados - Genero 
Fonte: Dados da pesquisa, 2011 

Verifica-se um equilibrio no genero dos entrevistados, uma vez que 56% e do sexo feminino 

e 4 2 % dos entrevistados sao do sexo masculino, e 2 % dos entrevistados nao opinaram 

sobre o genero. 

O Grafico 3 analisa a faixa etaria dos entrevistados. 

1 0 / Faixa etaria 
1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA At 

• 1 6 - 3 0 

H 3 1 - 4 5 

U 4 6 - 6 0 

H 6 1 - 7 5 

• acimade 76 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

H Naoopinou 

GFRAFICO 3 - Perfil dos entrevistados - Faixa etaria 

Fonte: Dados da pesquisa, 2011 

Conforme exposto no Grafico 3, na distribuicao de faixa etaria, a maioria dos entrevistados, 

5 9 % possui entre 16 e 30 anos, 27% possuem entre 31 e 45 anos, 11% entre 46 e 60 anos 
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e apenas 1% possui entre 61 e 75 e acima de 76 anos, assim como tambem 1% dos 

entrevistados nao opinou sobre a faixa etaria. 

O Grafico 4 traz uma analise da renda familiar dos entrevistados. 

Renda familiar 

• 0,00-545,00 

• 545,00-1.500,00 

B 1.500,01-3.000,00 

• 3.000,01-4.500,00 

• acima de 4.500,01 

GRAFICO 4 - Perfil dos entrevistados - Renda familiar 

Fonte: Dados da pesquisa, 2011 

No que s e refere a renda, como se pode verificar, a maioria da populacao entrevistada, o 

equivalente a 68%, possui renda familiar entre R $ 545,00 e R $ 1.500,00, 17% tem renda 

mensal familiar de R $ 1.500,01 a R $ 3.000,00, 8% possuem renda acima de R$ 4.500,01, 

5% com renda entre R $ 3.000,01 e R $ 4.500,00, os outros 2 % possuem renda familiar 

mensal inferior a um saiario minimo. 

A partir do Grafico 5 procurou-se medir o nivel de conhecimento dos entrevistados acerca 

do controle social dos gastos publicos. 
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Alguma vez voce ouviu falar em controle social? 

• Sim 

• Sim, mas nao entendi do 

que se trata 

y Nuncaouvi falar 

GRAFICO 5 - Nfvel de conhecimento sobre controle social 

Fonte: Dados da pesquisa, 2011 

O Grafico 5 refere-se a indagacao sobre o conhecimento do tema controle social. A maioria 

dos entrevistados, 4 4 % diz ja ter ouvido falar em controle social, 26% ouviu falar sobre o 

tema mas nao entendeu do que se trata e 30% dos entrevistados nunca ouviu falar em 

controle social. 

No Grafico 6, ainda com o intuito de medir o conhecimento sobre o tema, s e indagou acerca 

de quern pode realizar o controle social. 

Quern pode realizar o controle social? 

• O Prefeito 

• A Igreja 

y A Justica 

• A Populacao em geral 

• Naoopinou 

GRAFICO 6 - Nivel de conhecimento sobre controle social 

Fonte: Dados da pesquisa, 2011 
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Verifica-se conforme apresentado no Grafico 6, que 58% dos entrevistados sabe que o 

controle social e de responsabilidade da populacao em geral, 2 1 % dos entrevistados 

acredita que e s s e controle e de responsabilidade do prefeito municipal, 11% disse que o 

controle social e realizado pela justica, 6% acredita que seja a igreja a promotora do controle 

social e 4 % dos entrevistados mantiveram-se omissos quanto ao questionamento. 

Buscando-se ainda entender a consciencia popular sobre a s u a participacao no controle dos 

gastos publicos, o Grafico 7 analisa o nivel de consciencia acerca da participacao cidada. 

A populacao tem responsabilidade na 

fiscalizacao dos gastos publicos? 

3% 

• Sim 

• Nao 

• Naoopinou 

GRAFICO 7 - Nivel de conhecimento sobre controle social 

Fonte: Dados da pesquisa, 2011 

Da observacao do Grafico 7, verifica-se que 7 7 % dos entrevistados indagados acerca da 

responsabilidade da populacao na fiscalizacao dos gastos publicos respondeu que a 

populacao e sim responsavel por e s s a fiscalizacao. Outros 20% acreditam que nao e de 

responsabilidade da populacao o controle dos recursos publicos e 3 % foram omissos. 

O Grafico 8 refere-se a percepcao popular quanto a s u a importancia no combate a 

corrupcao. 
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A sociedade pode ajudar no combate a 

corrupcao? 

• Sim, os cidadaos tambem 

sao responsaveis pelo 

combate a corrupcao 

• Nao, os cidadaos nao 

podem fazer nada para 

combater a corrupcao 

y Nao, isso e 

responsabilidade dos 

orgaos da justica 

y Naoopinou 

GRAFICO 8 - Nivel de conhecimento sobre controle social 
Fonte: Dados da pesquisa, 2011 

Como s e pode verificar no Grafico 8 que 8 2 % dos entrevistados tem consciencia de que 

pode ajudar no combate a corrupcao, 7% acredita que nao pode ajudar, 10% disse que nao 

pode ajudar porque combater a corrupcao e responsabilidade dos orgaos da justica e 1% 

dos entrevistados nao respondeu a pergunta. 

No Grafico 9 esta demonstrado, a consciencia da populacao quanto a importancia da sua 

ajuda no desenvolvimento do municipio. 

A sua participacao como fiscal das contas publicas 

pode ajudar no desenvolvimento do seu municipio? 

• Nao 

• Sim 

y Depende do gestor publico 

GRAFICO 9 - Nivel de conhecimento sobre controle social 

Fonte: Dados da pesquisa, 2011 
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Nesse quesito, 6 1 % dos entrevistados respondeu que sim, que pode ajudar, 18% acredita 

que nao pode ajudar e os outros 2 1 % acham que o desenvolvimento do municipio so 

depende do gestor publico. 

O questionamento exposto no Grafico 10 e para verificar s e os cidadaos entrevistados 

sabem que o direito a sua participacao na fiscalizacao dos recursos publicos e um direito 

previsto na Constituicao Federal/1988. 

Voce sabia que a Constituicao Federal garante 

aos cidadaos o direito a fiscalizacao, individual 

ou coletivamente, da forma como o prefeito 

utiliza o dinheiro do municipio? 

2% 

• Sim 

• Nao 

u Naoopinou 

GRAFICO 10 - Nivel de conhecimento sobre controle social 

Fonte: Dados da pesquisa, 2011 

Verifica-se que 6 5 % dos entrevistados s a b e que o direito a participacao popular e um direito 

constitucional, 3 3 % nao sabe que a Carta Magna/1988 garante e s s e direito aos cidadaos e 

2 % dos entrevistados nao opinou sobre a indagacao. 

A partir do Grafico 11 buscou-se identificar s e a populacao reconhece os mecanismos de 

participacao social a s u a disposicao, bem como s e o municipio colabora no sentido de 

divulgar e s s e s mecanismos para a sociedade. 
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Voce sabe o que e orcamento participativo? 

1% 

• Sim 

• Nao 

• Naoopinou 

GRAFICO 11 - Nivel de conhecimento sobre mecanismos de participacao social 

Fonte: Dados da pesquisa, 2011 

Constatou-se com a analise do Grafico 11, que 5 3 % dos entrevistados nao sabe o que e um 

orcamento participativo, 4 6 % sabe o que e e os outros 1% nao quiseram opinar sobre a 

pergunta. 

No Grafico 12 foi identificado a publicidade dos mecanismos de participacao no municipio. 

Voce ja ouviu, ou viu algum anuncio convocando 

a populacao de Sousa para participar das 

audiencias publicas do Orcamento Municipal? 

• Sim 

• Nao 

y Naoopinou 

GRAFICO 12 - Nivel de conhecimento sobre mecanismos de participacao social 

Fonte: Dados da pesquisa, 2011 

Da observacao do Grafico 12, verifica-se que 68% dos entrevistados nao ouviu ou viu 

anuncios convocando a populacao de S o u s a para audiencias publicas do orcamento 
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municipal, 31% dos entrevistados ja ouviu ou viu convocacoes para as audiencias do 

orcamento municipal e 1% dos entrevistados nao opinou. 

O Grafico 13 por s u a vez, indaga sobre a participacao popular em audiencias publicas do 

orcamento municipal. 

Voce ja participou de alguma audiencia publica 

para elaboragao do orcamento do municipio de 

Sousa? 

• Sim 

• Nao 

U Naoopinou 

GRAFICO 13 - Nivel de conhecimento sobre mecanismos de participagao social 

Fonte: Dados da pesquisa, 2011 

O s resultados obtidos no Grafico 13 demonstram que 86% dos entrevistados nao participou 

de nenhuma audiencia publica para elaboragao do orcamento municipal, 13% disse ja ter 

participado d e s s a s audiencias e 1 % nao opinou sobre sua participacao. 

Buscando ainda conhecer sobre a sistematica dos mecanismos de controle social no 

municipio, o Grafico 14 traz o questionamento sobre conselhos gestores de politicas 

publicas. 
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Voce ja participou de algum conselho municipal 

de politicas publicas ou conhece alguem que ja 

• Sim, ja participei 

• Nunca participei mas 

conheco alguem que 

participou 

• Nunca participei nem 

conheco ninguem que 

tenha participado 

GRAFICO 14 - Nivel de conhecimento sobre mecanismos de participacao social 

Fonte: Dados da pesquisa, 2011 

Como s e pode verificar no Grafico 14, 50% dos entrevistados nunca participou de nenhum 

conselho municipal nem conhece alguem que tenha participado, 35% nunca participou mas 

conhece alguem que tenha participado de conselhos no municipio e apenas 15% ja 

participou de algum conselho municipal de politicas publicas. 

O Grafico 15 demonstra a percepcao dos entrevistados quanto a visao da contabilidade 

como instrumento de controle social. 

Voce considera a contabilidade um instrumento 

de controle social dos gastos publicos? 

y Sim 

• Nao 

GRAFICO 15 - Nivel de conhecimento sobre mecanismos de participacao social 

Fonte: Dados da pesquisa, 2011 
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A maioria percentual, 76% dos entrevistados considera a contabilidade um instrumento de 

controle social dos gastos publicos e 2 4 % nao acredita que a contabilidade seja um 

instrumento de controle social. 

O Grafico 16, demonstra a opiniao dos entrevistados sobre a funcao da contabilidade na 

gestao dos recursos publicos. 

Em sua opiniao, a contabilidade tem funcao 

essencial na boa gestao dos recursos publicos? 

i% 

• Sim 

• Nao 

-J Naoopinou 

GRAFICO 16 - Nivel de conhecimento sobre mecanismos de participacao social 

Fonte: Dados da pesquisa, 2011 

Perguntados sobre o fato de a contabilidade ter funcao essencial na boa gestao dos 

recursos publicos, a grande maioria, 74% dos entrevistados ve a contabilidade como 

essencial para uma boa gestao do dinheiro publico, 2 5 % nao acredita que a contabilidade 

tem e s s a funcao e 1% nao opinou sobre a pergunta. 

O Grafico 17 buscou analisar a facilidade de entendimento das d e m o n s t r a t e s contabeis do 

setor publico, pela populacao. 
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Voce tem facilidade em entenderas pecas 

contabeis que compoem as prestacoes de 

contas? 

• Sim, comprcendo 

1% facilmente 

• Nao, os termos sao 

complexose pouco 

acessi'veis 

u Nunca tive contato com 

umapega contabil 

B Naoopinou 

GRAFICO 17 - Nivel de conhecimento sobre mecanismos de participacao social 

Fonte: Dados da pesquisa, 2011 

Observa-se que 4 5 % dos entrevistados nunca teve contato com um demonstrative contabil, 

35% nao entende os demonstratives contabeis e acha os termos utilizados complexos e 

pouco acess ive is a populacao, 19% compreende com facilidade os demonstratives das 

contas publicas e, 1% dos entrevistados nao opinou. 

Na parte seguinte da pesquisa buscou-se identificar s e a populacao sabe onde encontrar 

informacoes sobre a utilizacao dos recursos publicos. 

O Grafico 18 traz a analise do questionamento acerca do a c e s s o a informacoes sobre saude 

e educacao no municipio de S o u s a / P B . 
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Voce sabe de quern solicitar informacoes sobre 

os gastos com a Saude e Ed ucacao do 

municipio? 

1% 

• Sim 

• Nao 

• Naoopinou 

GRAFICO 18 - Nivel de conhecimento sobre o acesso as informacoes publicas 

Fonte: Dados da pesquisa, 2011 

O s resultados mostram-se equiparados no sentido de que metade dos entrevistados, ou 

seja, 50% sabe de quern solicitar informacoes acerca dos gastos com educagao e saude no 

municipio e a outra metade, 4 9 % desconhece a s fontes de informagao sobre e s s e s gastos, 

1 % dos entrevistados nao opinou sobre a pergunta. 

O Grafico 19 a seguir procurou saber dos entrevistados s e eles sabem que e obrigatorio aos 

gestores publicos dos municipios com mais de 50.000 habitantes, como e o caso de 

S o u s a / P B , disponibilizarem na internet a s receitas e d e s p e s a s do municipio em tempo real. 

Voce sabia que os municipios com mais de 

50.000,00 habitantes sao obrigados a divulgar 

diariamente na internet os gastos realizados 

pela administragao publica? 

i% 

• Sim 

• Nao 

• Naoopinou 

GRAFICO 19 - Nivel de conhecimento sobre o acesso as informagoes publicas 

Fonte: Dados da pesquisa, 2011 
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Visualizando os resultados apresentados pelo Grafico 19, percebe-se que 52% dos 

entrevistados nao sabem da obrigacao dos gestores publicos dos municipios com mais de 

50.000 hab. de disponibilizar na internet os gastos, 4 7 % sabem d e s s a obrigacao e 1% dos 

entrevistados nao opinou. 

O Grafico 20 busca informacoes sobre o a c e s s o da populacao ao portal da transparencia do 

municipio e ao portal do S A G R E S / T C E , onde estao disponibilizadas informagoes sobre as 

contas do municipio. 

Voce ja visitou o Portal da Transparencia do 

Municipio de Sousa ou o Portal do SAGRES/TCE? 

• Sim,visitei. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

H Nao 

u Nao visitei, nem sabia que 

Sousa tinha portal da 

transparencia 

y Naoopinou 

GRAFICO 20 - Nivel de conhecimento sobre o acesso as informacoes publicas 

Fonte: Dados da pesquisa, 2011 

Analisando os resultados apresentados no Grafico 20, verifica-se que 5 3 % dos 

entrevistados nunca visitou nenhum dos dois portais, 3 1 % nao visitou e nem sabia que o 

municipio dispoe de portal da transparencia, 15% ja visitou um dos portais e 1% dos 

entrevistados nao opinou sobre a pergunta. 

O Grafico 21 tenta identificar o perfil questionador dos entrevistados acerca das informagoes 

sobre a aplicacao dos recursos publicos do municipio. 
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Voce ja solicitou informacoes sobre a aplicacao 

dos recursos publicos na prefeitura de Sousa? 

• Sim e fui prontamcntc 

atendido 

• Sim e nao fui atcndido 

y Nao, nunca busquci esse 

tipodc informacao 

• Naoopinou 

GRAFICO 21 - Nivel de conhecimento sobre o acesso as informacoes publicas 
Fonte: Dados da pesquisa, 2011 

Perguntados se ja solicitaram informacoes sobre a aplicacao dos recursos publicos na 

prefeitura de S o u s a / P B , 77% dos entrevistados nunca buscou e s s e tipo de informacao junto 

ao orgao publico, 11% responderam que ja solicitaram e s s e tipo de informagoes e nao foram 

atendidos pelo orgao, 11% tambem responderam que solicitaram a s informagoes e foram 

prontamente atendidos e 1 % nao opinou sobre este questionamento. 

A s questoes seguintes foram colocadas na pesquisa, para identificar s e os entrevistados 

sabem como fazer denuncias de irregularidades nos gastos publicos do municipio e se , 

verificada a irregularidade teriam coragem de fazer a denuncia junto a o s orgaos 

responsaveis por sancdes aos gestores que fazem mau uso dos recursos publicos. 
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Voce sabe como denunciar irregularidades ou 

desviode dinheiro publico? 

1% 

• Sim 

• Nao 

M Naoopinou 

GRAFICO 22 - Denuncia de irregularidades 

Fonte: Dados da pesquisa, 2011 

Analisando o Grafico 22 percebe-se que 5 5 % dos entrevistados nao sabe como denunciar 

irregularidades de desvio de dinheiro publico, 4 4 % s a b e como fazer e s s a s denuncias e 1 % 

nao opinou sobre a questao. 

O Grafico 23, mostra s e os entrevistados, ao descobrirem o mau uso dos recursos publicos, 

teriam coragem de denunciar. 

Voce denunciaria ou ja denunciou se soubesse 

de alguma irregularidade ou fraude nos gastos 

do municipio? 

^ ^ ^ ^ ^ ^ • Sim denunciaria 

• Sim ja fiquei sabendo e 

denunciei 

u Nao denunciaria 

• Nao denunciaria, pois nao 

edo meu interesse 

GRAFICO 23 - Denuncia de irregularidades 

Fonte: Dados da pesquisa, 2011 

Visualizando o Grafico 23, percebe-se que a maioria dos entrevistados, 75%, denunciaria de 

soubesse de irregularidades no uso dos recursos publicos, 10% responderam que nao 
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denunciariam, pois acreditam que isso nao e do seu interesse, 1 1 % nao denunciaria e 

apenas 4 % dos entrevistados ja ficaram sabendo de irregularidades ou fraudes no uso dos 

recursos publicos e teve iniciativa de denunciar. 

Na pesquisa direcionada aos gestores do municipio, foram entrevistados tres representantes 

do poder executivo, (o secretario de administragao, o superintendente de arrecadacao e 

fiscalizacao tributaria e o procurador adjunto) e no poder legislative apenas quatro 

representantes responderam a pesquisa, mesmo o questionario tendo sido entregue a todos 

os vereadores. A analise da pesquisa segue adiante. 

O questionamento da Tabela 1 buscou saber a opiniao dos gestores publicos sobre o grau 

de importancia da participacao social no atendimento as demandas sociais. 

Tabela 1 - Marque o grau de importancia da participagao social no atendimento as demandas sociais 

dos setores mais excluidos: 

Alternativas 20% 40% 60% 80% 100% 

Poder executivo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 1 1 1 

Poder legislativo 2 1 1 - -

Total 2 1 2 1 1 

Percentual 29% 14% 29% 14% 14% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 

Nesta indagacao, os representantes do poder executivo tiveram respostas diferenciadas um 

respondeu que esse grau de importancia era de 60%, outro respondeu que era de 80% e o 

outro respondeu que era de 100%. Nas respostas dos representantes do poder legislativo 

houve coinsidencia entre dois respondentes que opinaram como sendo 20% o grau de 

importancia da participagao da populagao no atendimento as demandas sociais, outro 

respondente marcou 40% e o ultimo 60%. Observando-se entao um grau de ascendencia na 

importancia da participagao social, na opiniao do poder executivo, enquanto, no poder 

legislativo, essa importancia apresenta-se em grau descendente. 

A Tabela 2 refere-se a analise sobre uma "pseudo participagao" na gestao dos recursos 

publicos municipais, ou seja uma participagao forjada. 
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Tabela 2 - Em muitos municipios pode existir uma "pseudo participagao" na gestao dos recursos 

publicos, o que dizer do municipio de Sousa? 

Tambem Talvez Nao sei 
Alternativas existe Nao existe exista responder 

Poder executivo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 3 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

Poder legislativo - 3 1 -

Total - 6 1 -

Percentual - 86% 14% -

Fonte: Dados da pesquisa. 2011. 

A partir dos dados apresentados na Tabela 2, verifica-se que a maioria dos entrevistados, 

86% tanto do poder executivo como do legislativo diz que essa "pseudo participagao" nao 

existe no municipio de Sousa/PB e 14% acredita haver uma participagao mascarada. 

A Tabela 3 expoe a visao dos gestores sobre a importancia da participagao social no 

desenvolvimento do municipio. 

Tabela 3 - Na sua visao a participagao social pode contribuir para o desenvolvimento do municipio? 

Alternativas Sim Nao Talvez 
So 

atrapalha Indiferente 

Poder executivo 3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - - -

Poder legislativo 4 - - - -

Total 7 - -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- -

Percentual 100% - - - -

Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 

Observando os dados da Tabela 3, tem-se uma unanimidade, 100% dos entrevistados 

acreditam que a participagao social contribui para o desenvolvimento do municipio. 

Da Tabela 4 a Tabela 8 buscou-se verificar quais os mecanismos de exercicio de controle 

social colocados a disposigao da sociedade sousense. 

Na Tabela 4 os dados representam as respostas dos gestores sobre o fomento a politicas 

publicas que privilegiem a participagao da sociedade na gestao dos recursos publicos. 
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Tabela 4 - O Municipio de Sousa tem fomentado politicas que privilegiam a participagao da sociedade 

na gestao publica municipal? 

Alternativas Sim Nao 
Nao sei 

responder 

Poder executivo 3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- -

Poder legislativo 2 2 -

Total 5 2 -

Percentual 7 1 % 29% -

Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 

Conforme mostrado na Tabela 4, a variagao percentual maior e de 7 1 % que dizem haver o 

fomento de politicas publicas de participagao e 29% acredita nao existir esse fomento. 

Vizualizando do ponto de vista de cada poder, 100% dos entrevistados do poder executivo 

diz que o municipio tem fomentado essas politicas de acesso a populagao, 50% dos 

entrevistados do poder legislativo concorda que existe o fomento e os outros 50% acredita 

que nao haja o fomento a politicas publicas de participagao social no municipio. 

Na Tabela 5 estao expostos os dados sobre os canais de interagao que a prefeitura/camara 

possui entre a sociedade e os gestores. 

Tabela 5 - A Prefeitura/Camara possui canais de interagao com a sociedade, se sim quais? 

Alternativas Sim Nao 
Nao sei 

responder 

Poder executivo 3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

Poder legislativo 4 - -

Total 7 - -

Percentual 100% - -

Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 

Verifica-se que 100% dos entrevistados diz haver no muncipio canais de interagao com a 

sociedade e foram tambem unanimes em apontar como canais de comunicagao entre a 

sociedade e o governo, as ouvidorias e sites das instituigoes. 

A Tabela 6 demonstra a publicidade das audiencias publicas do orgamento municipal. 
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Tabela 6 - A prefeitura divulga amplamente as audiencias publicas do Orcamento Municipal? 

Alternativas Sim Nao 
Nao sei 

responder 

Poder executivo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 2 1 

Poder legislativo 1 3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

Total 1 5 1 

Percentual 14% 72% 14% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2011 

Os resultados obtidos com esse questionamento, demonstram que 72%) dos entrevistados 

diz nao haver ampla divulgacao das audiencias publicas do orcamento municipal, 14% diz 

que ha ampla divulgagao das audiencias e 14% nao soube responder ao questionamento. 

A Tabela 7 refere-se ao interesse da populagao sousensse em participar das audiencias 

publicas do orgamento, na visao dos gestores. 

Tabela 7 - A populagao sousense tem interesse em participar e opinar nas audiencias do orgamento 

municipal? 

Alternativas Sim Nao 
Nao sei 

responder 

Poder executivo 2 1 -

Poder legislativo 4 - -

Total 6 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

Percentual 86% 14% -

Fonte: Dados da pesquisa, 2011 

Visualizando os dados apresentados na Tabela 7, observa-se que 86% dos entrevistados 

diz que a populagao tem interesse em participar e opinar nas audiencias publicas do 

orgamento e 14% diz nao haver esse interesse por parte da populagao. 

Na Tabela 8 estao expostos os dados sobre os criterios de escolha dos conselheiros 

municipais. Nesse questionamento poderia ser marcada mais de uma resposta. 
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Tabela 8 - Identifique abaixo alguns criterios de escolha dos conselheiros municipals: 

Alternativas 
Reconhecid 

o espirito 
publico 

Reconhecido 
espirito 
politico 

Aliado 
partidario 
do gestor 

Funcionario 
publico 

Nao sei 
responder 

Outros 

Poder 

executivo 
3 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 1 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

Poder 

legislativo 
1 - 2 - -

1 

Total 4 1 2 1 - 1 

Percentual 45% 11% 22% 11% zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 11% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 

Observando a Tabela 8, percebe-se que a maioria dos entrevistados diz que um dos 

criterios da escolha dos conselheiros municipals e o reconhecido espirito publico do 

cidadao, o que equivale a 45% das respostas, 22% acha que ser aliado partidario do gestor 

e tambem um criterio de escolha dos conselheiros municipals, 1 1 % dos entrevistados 

respondeu que como criterio na escolha dos conselheiros leva-se em consideracao o 

reconhecido espirito politico do mesmo, 1 1 % tambem responderam que a escolha tem como 

criterio ser funcionario publico e os outros 1 1 % disseram haver outros criterios de escolha. 

Os dados da Tabela 9 a seguir dizem respeito a facilidade de acesso as informagoes 

publicas no municipio. 

Tabela 9 - O ente Publico possui mecanismos que facilitam o acesso da populagao as informagoes 

sobre a gestao dos recursos publicos, se sim quais? 

Alternativas Sim Nao 
Nao sei 

responder 

Poder executivo 3 - -

Poder legislativo 1 3 -

Total 4 3 -

Percentual 57% 43% -

Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 

Da analise dos dados apresentados na Tabela 9 verifica-se que 57% dos entrevistados diz 

haver mecanismos que facilitam o acesso as informagao sobre a gestao e 43% diz nao 

haver essa facilidade. Analisando as respostas dadas por cada poder, observa-se que 100%. 

dos entrevistados do poder executivo diz haver facilidade no acesso as informagoes e citam 

como meio o portal da transparencia do municipio. Do poder legislativo, apenas um 

entrevistado respondeu que sim, e tambem citou como mecanismo que facilitam o acesso 
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as informagoes, o portal da transparencia. Os outros entrevistados do poder executivo, 

respoderam nao haver esses mecanismos disponiveis a sociedade. 

A Tabela 10 traz dados sobre o acesso de qualquer cidadao as pegas contabeis da gestao. 

Tabela 10 - Qualquer cidadao pode ter acesso as pegas contabeis da administragao? 

Alternativas Sim Nao 
Nao sei 

responder 

Poder executivo 2 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

Poder legislativo 2 2 -

Total 4 3 -

Percentual 57% 43% -

Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 

Perguntados sobre o acesso de qualquer cidadao as informagoes contabeis da 

administragao, 57% dos entrevistados respondeu que qualquer cidadao tem acesso aos 

demonstratives contabeis e 43% respondeu que nao. 

Na Tabela 11 encontram-se os dados sobre o funcionamento do portal da transparencia no 

municipio de Sousa/PB. 

Tabela 1 1 - 0 portal da transparencia funciona de forma efetiva no Municipio de Sousa? 

Alternativas Sim Nao 
Nao sei 

responder 

Poder executivo 2 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

Poder legislativo 1 3 -

Total 3 4 -

Percentual 43% 57% zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 

Analisando os dados apresentados na Tabela 11 , verifica-se que 43% dos entrevistados 

responderam que o portal da transparencia no municipio funciona de forma efetiva e 57% 

responderam que este portal nao funciona efetivamente. 

Os dados da Tabela 12 estao vinculados a resposta da questao de numero 11, pois so 

responderia a questao 12 se tivesse respondido sim na anterior. 
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Tabela 12 - Se respondeu sim na questao anterior, qual a periodicidade com que as informagoes sao 

postas a disposigao da sociedade no portal da transparencia? 

Alternativas Diariamente Semanalmente 
A cada 15 

dias 
Mensalmente Anualmente 

Poder executivo 1 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

Poder legislativo - - 1 - -

Total 1 1 1 - -

Percentual 14% 14% 14% - -

Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 

Conforme apresentado na Tabela 12, apenas 3 entrevistados responderam esta pergunta, o 

que corresponde a 43% dos entrevistados. Cada um marcou uma alternativa diferente, ou 

seja, 14% informou que as informagoes estao disponiveis ao acesso publico diariamente, 

14%o que essas informagao sao disponibilizadas semanalmente e os outros 14% que elas 

sao disponibilizadas a cada 15 dias. Os outros 57%) dos entrevistas corresponde aos 

entrevistados que responderam nao na questao anterior. 
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4 C O N S I D E R A Q O E S F INAIS 

A analise dos dados apontou um panorama do controle social no municipio de Sousa/PB 

nao muito propicio ao atendimento do principio constitucional da participagao popular na 

administragao publica. Tomando como base os dados apresentados na pesquisa, verificou-

se que a falta de cultura participativa ainda e dominante no municipio. 

Analisando a parte da pesquisa que trata do tema controle social, percebe-se que apesar de 

a maioria dos entrevistados ter grau de escolaridade elevado, com ensino medio ou superior 

incompleto, ainda ha uma parcela que nunca ouviu falar em controle social dos gastos 

publicos. 

Observa-se assim uma divergencia no que diz respeito ao entendimento do que seja esse 

controle, uma vez que apesar de afirmarem nao ter escutado falar em controle social a 

maioria dos entrevistados entende que este controle e realizado pela populagao em geral e 

um percentual maior ainda tem consciencia de que a populagao tem responsabilidade na 

fiscalizagao dos gastos publicos, que pode ajudar no combate a corrupgao, que a sua 

participagao como fiscal das contas publicas e elemento essencial para o desenvolvimento 

do municipio e que o controle social e um direito constitucional. 

Fenomeno esse que pode ser justificado pela falta de informagao acerca do tema em si, pois 

apesar de entenderem suas responsabilidades como cidadaos, os entrevistados 

demonstram nao saber que estas responsabilidades fazem parte do controle social. 

Do ponto de vista dos gestores publicos, observou-se tambem uma divergencia no 

entendimento do que seja o controle social, uma vez que, entendem que nao seja de grande 

importancia a participagao social no atendimento as demandas locais mas, ao mesmo 

tempo acreditam que a participagao social contribui para o desenvolvimento do municipio. 

Os posicionamentos apresentam-se discrepantes no sentido de que nao e possivel 

determinar um grau de importancia participativa relativamente baixo e ao mesmo tempo 

acreditar que esta participagao venha contribuir para o desenvolvimento local pois, para que 

esse desenvolvimento seja possivel ha a necessidade de se conhecer as prioridades da 

populagao, o que geralmente so se consegue identificar com a participagao social 

apontando os pontos que necessitam maiores investimentos. 

Na segunda parte da pesquisa que trata dos mecanismos de exercicio de controle social, os 

dados demonstram que a maioria dos entrevistados nao sabe identificar ou nao tem acesso 

aos mecanismos de participagao social. No que se refere a identificagao desses 
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mecanismos, a maioria dos entrevistados nao sabe o que e um orgamento participativo, nem 

compreende os termos utilizados nos demonstratives contabeis, mas reconhecem a 

contabilidade como um instrumento de controle social e importante ferramenta para a 

eficiencia da gestao dos recursos publicos. Metade dos entrevistados nunca participou de 

um conselho municipal, mas boa parcela destes, conhece alguem que tenha participado. 

No tocante ao acesso a esses mecanismos, a maioria dos entrevistados nunca participou de 

uma audiencia publica para elaboragao do orgamento no municipio, nem sequer ouviu 

algum anuncio convocando a populagao para tal evento. Informagao esta que e corroborada 

pelas respostas dos gestores quando indagados acerca dos mecanismos de participagao 

social no municipio. 

A maioria dos gestores entrevistados dizem haver interesse da populagao na participagao 

das audiencias publicas, dizem existir fomento a essa participagao social e possuir canais 

de interagao com a sociedade, mas no tocante a ampla divulgagao das audiencias publicas 

do orgamento municipal, a maioria diz nao haver essa publicagao, inclusive os 

representantes do poder executivo em sua unanimidade. O que torna dificil a compreensao 

do assunto, uma vez que nao pode haver fomento a participagao social se nao ha 

divulgagao ou mesmo convocagao de audiencias publicas. 

No que se refere ao acesso as informagoes, quando se comparam os dados dos graficos 18 

e 19, percebe-se que ha uma equidade nas respostas uma vez que praticamente metade 

dos entrevistados diz saber solicitar informagoes sobre a aplicagao dos recursos publicos e 

diz tambem saber que os gestores tem obrigagao de tornar disponiveis essas informagoes a 

sociedade pela internet. 

Sobre essa disponibilidade de informagoes no municipio de Sousa/PB a maioria dos 

entrevistados nunca visitou o portal do SAGRES/TCE ou o portal municipal que disponibiliza 

esses dados, nem mesmo sabem que o municipio possui um portal da transparencia. O que 

demonstra falta de interesse da populagao ou falta de divulgagao desses mecanismos de 

acesso a informagoes. 

Confrontando esses dados com a pesquisa aplicada aos gestores observa-se que a maioria 

dos respondentes reconhecem o portal da transparencia do municipio como mecanismo de 

acesso da populagao as informagoes, no entanto, reconhecem que o mesmo nao funciona 

de forma efetiva. Fica claro que apesar de existir o portal da transparencia no municipio, se 

este nao funciona de forma efetiva nao serve como mecanismo de controle da populagao e 

compromete a transparencia da gestao. 
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O ultimo bloco da pesquisa direcionada a populacao, os questionamentos relacionados a 

denuncias de irregularidades demonstram que a maioria dos entrevistados se soubesse de 

alguma irregularidade no uso dos recursos publicos denunciaria ao mesmo tempo que 

dizem tambem nao saber como fazer essa denuncia. 

E relevante lembrar que a transparencia como um dos pilares da gestao fiscal responsavel, 

nao significa apenas dar publicidade aos atos do governo. Ela tem como base de 

sustentacao a participagao popular no processo de gestao dos recursos publicos, uma vez 

que se essa participacao nao esta sendo efetiva, deixa a desejar no sentido de atendimento 

ao principio da democracia participativa e pode ainda da abertura para a corrupcao. 

Considerando a questao problema, esse trabalho iniciou-se a partir da seguinte indagacao: 

Os cidadaos, no exercicio de sua cidadania, tem participado do controle externo dos gastos 

publicos no municipio de Sousa/PB? 

A partir da pesquisa realizada, a resposta a esta questao pode ser a de que a participagao 

social no controle dos gastos publicos no municipio de Sousa apresenta-se deficiente o que 

demanda por parte dos gestores um olhar diferenciado sobre este prisma, no sentido de 

disponibilizar melhores condigoes de participagao da populagao na gestao publica, uma vez 

que so se faz um municipio adequado as necessidades sociais quando a populagao tem 

abertura para dizer o que realmente e prioritario para a mesma. 

A pesquisa atingiu plenamente os objetivos a que se dispos, uma vez que, com base na 

fundamentagao teorica e nos dados coletados, foi possivel tragar o processo de atuagao da 

populagao na gestao dos recursos publicos, levantar como ocorre essa participagao, bem 

como, identificar quais ferramentas estao disponiveis no municipio para exercicio do 

controle social, o que evidencia o cumprimento do proposito da pesquisa. 

Com base em toda a discussao desta pesquisa e nos resultados a que se chegou, entede-

se que ha necessidades de elaboragao de mais estudos sobre o tema controle social dos 

gastos publicos, uma vez que e de fundamental importancia a abordagem dessa 

problematica nas democracias modernas. 

Diante disso, relaciona-se algumas sugestoes para pesquisas futuras: 

• Investigar as razoes que justificam o porque do controle social no municipio ser 

deficiente; 
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• Pesquisar medidas eficazes de superagao da falta de informacoes tanto da 

populagao quanto dos gestores municipals sobre o tema; 

• Ampliar a pesquisa numa analise mais a fundo do real funcionamento dos 

mecanismos de controle social; 

• Fazer uma analise da contribuigao do controle social como potencial instrumento da 

eficacia do principio da legalidade. 

Essas sugestoes representam apenas algumas das questoes que podem ser levantadas 

sobre o tema em questao. Espera-se que esta pesquisa seja um norte para que novos 

trabalhos e que venha contribuir para o entendimento pela populagao e pelos gestores 

publicos da importancia de se promover uma democracia participativa. 
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Apendice 1 - Questionario de pesquisa aplicada a populagao. 

U n i v e r s i d a d e F e d e r a l Centra de Ciencias Juridicas e Sociais 

de C a m p i n a G r a n d e Unidade Academica de Ciencias 
Contabeis 

Pesquisa sobre Controle Social 

Esta pesquisa e parte integrante do Trabalho de Conclusao do Curso de Graduacao em 

Ciencias Contabeis da Universidade Federal de Campina Grande e tem por objetivo 

subsidiar a formulacao de um panorama do controle social dos gastos publicos no municipio 

de S o u s a / P B . 

Dados dos pesquisadores: 

Pesquisadora: Umbelina Raimunda Neta de Moura 

Email: belinhamoura.px@hotmail.com 

Telefone: (83) 9121 5467 

Professor Orientador MSc . Francisco Dinarte de S o u s a Fernandes 

Email: dinarte 2@hotmail.com 

Telefone: (83) 9444 0831 

Professora Co-orientadora: MSc. Lucimeiry Batista da Silva 

Email: meirvufcg@gmail.com 

Telefone: (83) 8805 1211 

instrucoes preliminares para o preenchimento do questionario: 

Este questionario so devera ser respondido por cidadaos do Municipio de S o u s a / P B , 

pois a pesquisa e direciona ao referido Municipio, sendo, no entanto, necessario que a 

populacao local se ja a amostra da pesquisa. 

O questionario foi elaborado de forma simples para que qualquer cidadao com 

qualquer nivel de escolaridade possa responde-lo e s u a s respostas, serao tabuladas e 

tratadas em conjunto, de forma quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nao havera, em hipotese alguma, identificagao dos 

respondents. 

Questionario 

Informagoes gerais: 

1. Data: / /2011 

2. Nivel de escolaridade: 

( ) Superior completo 

( ) Superior incompleto 

( ) Ensino medio completo 

( ) Ensino medio incompleto 

( ) Fundamental II 

( ) Fundamental II incompleto 

( ) Fundamental I 

( ) Fundamental I incompleto 

( )Analfabeto 

mailto:belinhamoura.px@hotmail.com
mailto:2@hotmail.com
mailto:meirvufcg@gmail.com
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3. Genero: 

( ) Masculino 

( ) Feminino 

4. Faixa etaria (Idade): 

( ) 1 6 - 3 0 

( ) 31 - 4 5 

( ) 4 6 - 6 0 

( ) 61 - 7 5 

( ) acima de 76 

5. Renda familiar: 

( ) 0 , 0 0 - 5 4 5 , 0 0 

( ) 5 4 5 , 0 0 - 1.500,00 

( ) 1.500,01 -3 .000 ,00 

( ) 3.000,01 -4 .500 ,00 

( ) acima de 4.500,01 

Controle Social : 

6. Alguma vez voce ouviu falar em Controle Social? 

( )S im 

( ) Sim, mas nao entendi do que se trata 

( ) Nunca ouvi falar 

7. Quern pode realizar o controle social? 

( ) O Prefeito 

( ) A Igreja 

( ) A Justica 

( ) A Populagao em geral 

8. A populagao tem responsabilidade na fiscalizagao dos gastos publicos? 

( )S im 

( )Nao 

9. A sociedade pode ajudar no combate a corrupgao? 

( ) Sim, os cidadaos tambem sao responsaveis pelo combate a corrupgao 

( ) Nao, os cidadaos nao podem fazer nada para combater a corrupgao 

( ) Nao, isso e responsabilidade dos orgaos da justiga 

10. A sua participagao como fiscal das contas publicas pode ajudar no desenvolvimento do 

seu municipio? 

( )Nao 

( )S im 

( ) Depende do gestor publico 

11. Voce sabia que a Constituigao Federal garante aos cidadaos o direito a fiscalizagao, 

individual ou coletivamente, da forma como o prefeito utiliza o dinheiro do municipio? 

( ) S i m 

( )Nao 
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Mecanismos de exercicio do Controle Social : 

12. Voce sabe o que e orcamento participativo? 

( )S im 

( ) N a o 

13. Voce ja ouviu, ou viu algum anuncio convocando a populacao de Sousa para participar 

das audiencias publicas do Orcamento Municipal? 

( ) S i m 

( )Nao 

14. Voce ja participou de alguma audiencia publica para elaboragao do orgamento do 

municipio de Sousa? 

( )S im 

( )Nao 

15. Voce ja participou de algum conselho municipal de politicas publicas ou conhece alguem 

que ja tenha participado? 

( ) Sim, ja participei 

( ) Nunca participei mas conhego alguem que participou 

( ) Nunca participei nem conheco ninguem que tenha participado 

16. Voce considera a contabilidade um instrumento de controle social dos gastos publicos? 

( )S im 

( ) Nao 

17. Em sua opiniao, a contabilidade tem fungao essencial na boa gestao dos recursos 

publicos? 

( ) S i m 

( )Nao 

18. As prestagoes de contas do municipio sao elaboradas conforme Normas 

Regulamentares. Voce tem facilidade em entender as pegas contabeis que compoem as 

prestagoes de contas? 

( ) Sim, compreendo facilmente 

( ) Nao, os termos sao complexos e pouco acessiveis 

( ) Nunca tive contato com uma pega contabil 

A c e s s o as informacoes: 

19. Voce sabe de quern solicitar informagoes sobre os gastos com a Saude e Educagao do 

municipio? 

( ) S i m 

( ) Nao 

20. Voce sabia que os municipios com mais de 50.000,00 habitantes sao obrigados a 

divulgar diariamente na internet os gastos realizados pela administragao publica? 

( )S im 

( )Nao 

21 . Voce ja visitou o Portal da Transparencia do Municipio de Sousa ou o Portal do 

SAGRES/TCE? 

( ) Sim, visitei. 

( )Nao 

( ) Nao visitei, nem sabia que Sousa tinha portal da transparencia 
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22. Voce ja solicitou informagoes sobre a aplicagao dos recursos publicos na prefeitura de 

Sousa? 

( ) Sim e fui prontamente atendido 

( ) Sim e nao fui atendido 

( ) Nao, nunca busquei esse tipo de informagao 

Denuncias: 

23. Voce sabe como denunciar irregularidades ou desvio de dinheiro publico? 

( )S im 

( )Nao 

24. Voce denunciaria ou ja denunciou se soubesse de alguma irregularidade ou fraude nos 

gastos do municipio? 

( ) Sim denunciaria 

( ) Sim ja fiquei sabendo e denunciei 

( ) Nao denunciaria 

( ) Nao denunciaria, pois nao e do meu interesse 
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Apendice 2 - Questionario de pesquisa aplicado aos gestores do municipio. 

U n i v e r s i d a d e F e d e r a l Centre de Ciencias Juridicas e Sociais 

de C a m p i n a G r a n d e Unidade Academica de Ciencias 
Contabeis 

Pesquisa sobre Controle Social 

Esta pesquisa e parte integrante do Trabalho de Conclusao do Curso de Graduacao em 

Ciencias Contabeis da Universidade Federal de Campina Grande e tem por objetivo 

subsidiar a formulacao de um panorama do controle social dos gastos publicos no municipio 

de S o u s a / P B . 

Dados dos pesquisadores: 

Pesquisadora:Umbelina Raimunda Neta de Moura 

Email: belinhamoura.px@hotmail.com 

Telefone: (83)9121 5467 

Professor Orientador: MSc. Francisco Dinarte de S o u s a Fernandes 

Email: dinarte 2@hotmail.com 

Telefone: (83) 9444 0831 

Professora Co-orientadora: MSc. Lucimeiry Batista da Silva 

Email: meiryufcg@gmail.com 

Telefone: (83) 8805 1211 

Instrucoes preliminares para o preenchimento do questionario: 

Este questionario so devera ser respondido pelo gestor do Municipio de S o u s a / P B e o 

gestor da Camara Municipal de Vereadores, ou s e u s representantes, pois a pesquisa e 

direciona ao referido Municipio. 

Questionario 

Informagoes gerais: 

Ente Municipal: 

Data: / /2011 

Nome do respondente: 

Cargo ocupado no Municipio: 

Controle Social: 
1. Marque o grau de importancia da participacao social no atendimento a s demandas sociais 

dos setores mais excluidos: 

( ) 2 0 % 

( ) 4 0 % 

( ) 6 0 % 

( ) 8 0 % 

( ) 1 0 0 % 

mailto:belinhamoura.px@hotmail.com
mailto:2@hotmail.com
mailto:meiryufcg@gmail.com
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2. Em muitos municipios pode existir uma "pseudo participagao" na gestao dos recursos 

publicos, o que dizer do municipio de Sousa? 

( ) Tambem existe 

( ) Nao existe 

( ) Talvez exista 

( ) Nao sei responder 

3. Na sua visao a participagao social pode contribuir para o desenvolvimento do municipio? 

( ) S i m 

( ) Nao 

( ) Talvez 

( ) So atrapalha 

( ) Indiferente 

Mecanismos de exercicio do Controle Social : 

4. O Municipio de Sousa tem fomentado politicas que privilegiam a participagao da 

sociedade na gestao publica municipal? 

( ) S i m 

( ) Nao 

( ) Nao sei responder 

5. A Prefeitura/Camara possui canais de interagao com a sociedade, se sim Quais? 

( ) S i m 

( ) Ouvidoria 

( ) Sites 

( ) 
( ) Nao 

( ) Nao sei responder 

6. A prefeitura divulga amplamente as audiencias publicas do Orgamento Municipal? 

( ) Sim 

( ) Nao 

( ) Nao sei responder 

7. A populagao sousense tem interesse em participar e opinar nas audiencias do orgamento 

municipal? 

( ) S i m 

( ) Nao 

( ) Nao sei responder 

8. Identifique abaixo alguns criterios de escolha dos conselheiros municipals? 

( ) Reconhecido espirito publico 

( ) Reconhecido espirito politico 

( ) Aliado partidario do gestor 

( ) Funcionario publico 

( ) Outros 

( ) Nao sei responder 

_ 
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A c e s s o as informacoes: 

9. O ente Publico possui mecanismos que facilitam o acesso da populagao as informagoes 

sobre a gestao dos recursos publicos, se sim quais? 

( )S im 

( ) 

( ) 

( ) Nao 

( ) Nao sei responder 

10. Qualquer cidadao pode ter acesso as pegas contabeis da administragao? 

( ) Sim 

( ) Nao 

( ) Nao sei responder 

1 1 . 0 portal da transparencia funciona de forma efetiva no Municipio de Sousa? 

( ) Sim 

( ) Nao 

( ) Nao sei responder 

12. Se respondeu sim na questao anterior, qual a periodicidade com que as informagoes sao 

postas a disposigao da sociedade no portal da transparencia? 

( ) Diariamente 

( ) Semanalmente 

( ) A cada 15 dias 

( ) Mensalmente 

( ) Anualmente 


