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R E S U M O 

A administracao publica visa a satisfacao das necessidades coletivas. No Brasil seu 

historico serve para acolher apenas a minoria, o que muitas vezes e acrescido de 

impunidade. A mesma classifica-se em direta ou centralizada e indireta ou 

descentralizada. A contabilidade tern sofrido varias reformulacoes ao longo dos anos 

em suas tecnicas, em tempos atuais entende-se esta Cieneia como uma tecnica capaz 

de produzir oportunidades e fidedignidades que sirvam no processo de tomada de 

decisao. A Lei de responsabilidade Fiscal surge como uma especie de um conjunto de 

normas que nao vinham sendo desempenhadas pelos administradores publicos nas 

tres esferas do governo. No seu artigo 48, tratando dos instrumentos de transparencia 

da gestao fiscal, aos quais sera dada ampla divulgacao, inclusive em meios eletronicos 

de acesso publico, encontra-se a base legal para a transparencia fiscal. Nesse sentido 

surge azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA accountability, como uma obrigacao dos gestores publicos prestarem contas 

de seus atos a sociedade. Por sua vez, buscou-se atraves desta pesquisa evidenciar 

controle social elemento chave em um Estado Democratico de Direito, haja vista o 

povo ser titular de poder. Como forma de promover tal controle, a Constituicao Federal 

garante meios para fomentar a transparencia no setor publico e a administracao busca, 

em seus atos, atender os interesses publicos. Os procedimentos metodologicos 

utilizados traduzem-no em pesquisa qualitativa para a compreensao do problema 

abordado, quanto aos objetivos utiliza-se a visita aos sites das prefeituras paraibanas 

com mais de trinta mil habitantes e quanto aos procedimentos tecnicos, o estudo e 

bibliografico. Este trabalho tern como objetivo investigar se os municipios paraibanos 

com mais de trinta mil habitantes disponibilizam em suas home pages a 

instrumentalizagao do controle social. Baseado nisso, nota-se que o controle social e o 

compromisso fundado na etica profissional, desta forma proporcionando a sociedade 

informacoes de maneira clara e objetiva. Ao serem analisados os municipios nota-se 

que dos 16 apenas 5 ja estao adequados ao novo dispositivo da LRF e que estes nao 

terao maiores problemas de evidenciar o controle social em suas home pages. 

Palavras-chave: Lei de Responsabilidade Fiscal. Transparencia. Controle Social. 



A B S T R A C T 

The government aims to meet the collective needs. In Brazil its history only serves to 

accommodate the minority, which is often increased impunity. The same are classified 

as direct or indirect or centralized and decentralized. The accounts have been several 

changes over the years in their techniques, in modem times means that science as a 

technique capable of producing opportunities and trusts that serve the process of 

decision making. The Law of Fiscal Responsibility as a kind of a set of rules that were 

not being performed by public officials in the three spheres of government. Under 

Article 48, dealing with transparency instruments of fiscal management, which will be 

given wide dissemination, including electronic means of public access, is the legal basis 

for fiscal transparency. In this sense there is the accountability, as an obligation of 

public officials accountable for their actions to society. In turn, we sought through this 

research highlight social control key element in a democratic state, considering the 

people hold power. To support this control, the Federal Constitution provides the means 

to promote transparency in public sector management and search in their actions, serve 

the public interest. The methodological procedures used to translate the qualitative 

research to understand the problem addressed, how the goals used to visit the sites of 

Paraiba municipalities with more than thirty thousand inhabitants and the technical 

procedures, studying the literature. This study aims to investigate whether the Paraiba 

municipalities with more than thirty thousand available on their home pages to 

manipulation of social control. Based on this, note that social control is the commitment 

based on the professional ethics, thereby providing the company information in a clear 

and objective. The analysis of the municipalities note that the 16 only 5 are suited to the 

new device of the LRF and does not have major problems to highlight the social control 

on their home pages. 

Keywords: Fiscal Responsibility Law. Transparency. Social Control. 
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1 I N T R O D U C A O 

A Lei de Responsabilidade Fiscal assinalou um marco nas finangas publicas brasileiras. 

Surgiu em meio a um cenario socio-politico no qual a sociedade aspirava por mudancas e 

exigia responsabilidade, etica e servigos publicos de qualidade. Culau e Fortis (2006, p,1) 

afirmam que seu advento representou a tentativa de criacao de um compromisso com a 

gestao fiscal responsavel e com o equilibrio das contas publicas. 

A partieipacao popular e a transparencia na gestao publica sao de fundamental importancia 

e uma determinante imprescindivel para o controle efetivo sobre a gestao publica. Nesse 

sentido, a transparencia e entendida como um dos pilares em que se assenta a lei e um dos 

requisitos para uma gestao eficiente, pois ela tern a funcao de aproximar Estado e 

sociedade de modo que todo cidadao tenha acesso ao que acontece com as contas 

publicas. 

Os administradores publicos sao obrigados a prestarem contas de sua gestao, com isso 

submetem o seu desempenho para que a sociedade possa avaliar. A criacao da 

transparencia na gestao publica, consiste na divulgagao de relatorios periodicos, realizacao 

de audiencias publicas regulares e o mais importante, a prestacao de contas visando 

fortalecer o controle social e consequentemente a partieipacao popular. O Controle Social 

nao pode existir sem azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA accountability, pois e de suma importancia que do lado da sociedade, 

surja o cidadao consciente e informado, para tanto se faz necessario que essa populacao se 

organize em torno de reivindicacoes, buscando com isso o bem da coletividade. 

Em seu art.48, a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que sao instrumentos de 

transparencia da gestao fiscal, aos quais sera dada ampla divulgagao, inclusive em meios 

eletronicos de acesso publico; os pianos ,orcamentos e leis de diretrizes orcamentarias. 

Em maio de 2009 o referido artigo sofreu alteragoes atraves da LC 131/2009, a 

transparencia ate entao tida como mera previsao, apos as alteracoes passou a ser 

obrigatoria para todas aquelas entidades sujeitas a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Alem disso, observa-se que a LC 101/2000 veio assegurar o cumprimento de seus 

dispositivos, para tanto instituiu sangoes aos administradores publicos tanto de carater 

institucional quanto pessoal. 
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Nesse sentido, este trabalho se propoe a responder ao seguinte questionamento: Sera que 

os municipios paraibanos acima de 30.000 habitantes colocam a disposicao da sociedade a 

instrumentalizagao do controle social em suaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA home pages? 

1.2 Objet ivos 

1.2.1 Objetivo Geral 

O presente trabalho tern como objetivo geral, evidenciar se os municipios paraibanos, acima 

de 30.000 habitantes, disponibilizam em suas home pages instrumentalizacao do controle 

social. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 2 .2  Objetivos Especificos 

Como objetivos especificos foram pre-estabeleeidos os seguintes: 

a) evidenciar quais os municipios tern home pages; 

b) analisar as home pages dos municipios; 

c) avaliar os diferentes tipos de instrumentalizacao do controle social. 

1.3 Justi f icat iva 

E de fundamental importancia frisar o papel que tern o controle para a administracao 

publica, bem como enfatizar o quanto a sociedade e essencial para que este controle 

aconteca. Nesse contexto, propoe-se atraves da seguinte pesquisa evidenciar ate que ponto 

os municipios paraibanos com mais de trinta mil habitantes colocam em suas home pages a 

instrumentalizacao do controle social, de modo que o cidadao possa ser munido de 

informacoes relevantes para que nesse sentido, possa se instruir para atuar como fiscal da 

gestao publica, fortalecendo dessa forma o controle social. 

Alei de Responsabilidade Fiscla tern como um dos seus pilares a "transparencia", que tern 

por objetivo permitir a sociedade um controle social mais efetivo. Nesse sentido, a mesma, 

alem de garantir o atendimento das normas legais, assegura tambem a participagao 
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popular.constituindo assim uma gestao responsavel o que favorece o exercicio da 

cidadania. 

Nesse Interim, observa-se que os instrumentos de transparencia, consubstanciados na 

divulgagao periodica de relatorios, na realizagao de audiencias publicas regulares e 

principalmente na prestacao de contas dos chefes dos poderes executivos, fortalece o 

controle social e consequentemente representa incentivo a participagao popular. Essa 

constatacao demonstra a importancia que a LRF possui dentro do ordenamento juridico 

brasileiro. Contudo, justifica-se a presente pesquisa no intuito de contribuir com a geragao 

de informagoes para o processo de controle social nos municipios. 

1.4 Procedimentos Metodologicos 

Conforme BeurenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al (2008,p.67), a metodologia da pesquisa e definida com base no 

problema formulado, o qual pode ser substituido ou acompanhado da elaboragao de 

hipoteses. 

Nesse sentido, o metodo nao pode ter apenas o objetivo de avaliar os resultados da 

pesquisa cientifica, como tambem deve analisar o processo da investigagao e apresentar 

com isso o resultado da pesquisa. 

No entanto, para que se possa atingir os objetivos dessa pesquisa foram feitas analises nos 

sites das prefeituras paraibanas com mais de trinta mil habitantes no intuito de verificar se 

as mesmas colocam em suas home pages a instrumentalizagao do controle social. 

Quanto aos procedimentos tecnicos a pesquisa e bibliografica, a mesma conforme Beuren 

et al (2008,p.87), abrange todo o referencial teorico ja tornado publico em relagao ao tema 

em estudo, desde publicagoes avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, 

monografias, dissertagoes, teses, entre outros.Para tanto, foram analisados varios artigos 

publicados em instituigoes de ensino superior de alguns estados, sendo que um dos 

principais motivos da escolha dos mesmos deve-se ao fato desses artigos apresentarem 

maior relagao com o tema abordado. 

Por sua vez a pesquisa se traduz em qualitativa, a mesma segundo Beuren et al (2008) e 

utilizada nessa investigagao cientifica como forma de se conhecer a natureza de um 

fenomeno social. Baseado neste tipo de pesquisa busca-se a compreensao do problema 

abordado. 
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2 F U N D A M E N T A C A O T E O R I C A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1. Administragao Publica 

Administracao Publica e todo emparelhamento preordenado a realizagao de seus servigos 

visando com isso a satisfagao das necessidades coletivas (ANDRADE, 2006). 

Lopes e Slomski afirmam (2004, p.1) que: 

Ao se fazer uma reflexao sobre a trajetoria na administracao publica no 
Brasil, sera observado uma histdria de grande numero de ma versao de 
recursos publicos, o que indica, clara tendencia a apropriacao privada do 
patrimonio publico e da tomada de decisao para atender a interesses de 
poucos e que, via de regra, e acrescido de impunidade. 

Nota-se com isso que o historieo da administragao publica no Brasil serve para acolher 

apenas a minoria, o que muitas vezes e advindo de impunidade. Nesse sentido, Lopes e 

Slomski (2004) afirma que o Brasil destaca-se por situar-se entre os piores indicadores de 

corrupgao no mundo. Essas agoes tiveram suas raizes calcadas em desvios historicos, 

presentes na cultura administrativa e na falta de funcionamento real de mecanismos 

reguladores e de controle da gestao publica brasileira. 

2.1.1 Organizagao da Administragao Publica 

Conforme Kohama (2006, p. 13) 

A Administragao Publica, como todas as organizagSes administrativas, e 
baseada numa estrutura hierarquizada com graduagao de autoridade, as 
diversas categorias funcionais, ordenada pelo Poder Executivo de forma 
que distribua e escalone as funcoes de seus orgaos e agentes, 
estabelecendo a relagao de subordinagao. 

Verifica-se no enfoque que a administragao publica e baseada numa estrutura hierarquica, 

existindo uma relagao de subordinagao nas suas diversas categorias. 

Deste modo ainda conforme Kohama (2006) tanto os agentes dos Poder Legislativo quanto 

os dos Judiciario possuem uma certa independencia nos assuntos de sua competencia , 

pois nao existindo a hierarquia ambos ficam livres e portanto.ficam a salvo de sua 
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responsabilizagao, a menos que, nesse sentido tenham agido com culpa grosseira, ma-fe 

ou abuso do poder. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1.2 Conceito de Administragao Publica 

Conforme Andrade (2006, p. 13) conceitua-se Administragao Publica como, segundo 

conceitos advindos do Direito Administrativo, todo o aparelhamento preordenado a 

realizagao de seus servigos que visa a satisfagao das necessidades coletivas. Diante disso, 

fica evidente que administrar e antes de tudo gerir os recursos publicos executando e 

governando, no intuito de obter um resultado desejado. 

Pode-se observar ainda, a partir do conceito que as atividades administrativas influenciam 

diretamente no que e prioridade para a sociedade de modo a harmonizar a administragao 

publica e a propria populagao que tanto assegura o direito a liberdade incentivando e 

acompanhando os atos governamentais. 

Ficando,evidente seu grau de importancia, uma vez que o aparelho administrativo e um dos 

responsaveis pelas diferentes fungoes em se tratando dos servigos direcionados ao 

atendimento da coletividade. Com isso, as atividades administrativas buscam harmonizar a 

administragao publica e a sociedade, para tanto assegura o direito a liberdade e 

consequentemente incentiva a populagao a acompanhar os atos governamentais. 

2.1.3 Classificagao da Administracao Publica 

Angelico (2006), classifica a administragao publica como direta ou centralizada e indireta ou 

descentralizada. 

Para Seresuele (2008) a administragao direta e aquela exercida pela administragao por meio 

dos seus orgaos (presidencia e ministros). Ja a indireta para a mesma autora e a atividade 

estatal entregue a outra pessoa juridica (autarquia, empresa publica, sociedade de 

economia mista, fundagoes que foram surgindo atraves do aumento da atuagao do estado. 

Por outro lado, Andrade (2006) afirma que a administragao direta envolve o conjunto de 

atividades e servigos que sao integralizados na estrutura administrativa da presidencia da 

Republica, do Governo do Estado ou da Prefeitura Municipal. No entanto a indireta para o 

mesmo autor caracteriza-se como descentralizagao dos servigos publicos, por meio das 
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Fundagoes Publicas, das autarquias, das Empresas Publicas e Sociedades de Economia 

mista, todas com personalidade juridica propria, independencia orgamentaria e financeira. 

Para Angelico (2006,p.125) 

As multiplas funcoes do Estado constituem um crescente complexo de 
atividades as mais variadas. E evidente que o chefe do Poder Executivo nao 
pode centralizar sob sua direta administragao essa multiplicidade de 
servigos. Ele centraliza, e e isso que se chama administragao centralizada 
ou administragao direta, algumas fungoes, tais como Justiga, Saude, 
Educagao, Seguranga, Agricultura, Obras Publicas, Transportes, Fazenda, 
Planejamento, Turismo etc., atraves de orgaos denominados Ministerios, na 
esfera federal, ou Secretarias, no ambito estadual. 

Diante do exposto, observa-se que as repartigoes administrativas atuam na realizagao de 

obras como tambem na prestagao de servigos publicos. Ao ser analisado o conceito acima 

transcrito, pode-se entender que a administragao publica atua como atividade concreta e 

imediata, e que o Estado busca para tanto desenvolver-se para a consecugao dos 

interesses coletivos.com os quais a lei atribui o exercicio de sua fungao administrativa. 

2.1 Contexto Historico 

A Contabilidade tern sofrido constantes reformulagoes ao longo dos anos em suas tecnicas. 

A mesma enquanto ciencia tern como objetivos fornecer informagoes que sejam uteis aos 

seus diversos numeros de usuarios, sejam essas informagoes de natureza economica, 

financeira e ate mesmo fisica e social. 

Diante do pressuposto enfatizado, fica evidente que a informagao e essencial para a tomada 

de decisao dos gestores uma vez que a mesma tern um papel fundamental dentro das 

organizagoes. Nesse sentido, Kohama (2006, p.24) assim define Contabilidade "e uma 

ciencia que foi alvo de conceituagao por diversas escolas, como as que defendem o 

Contismo, o Personalismo, o Controlismo, o Aziendalismo, e o Patrimonialismo". 

Entende-se em tempos atuais, a contabilidade como uma tecnica capaz de produzir, com 

oportunidade e fidedignidade, relatorios que sirvam a administragao no processo de tomada 

de decisoes e de controle de seus atos, demonstrando, no final, os efeitos produzidos por 

esses atos de gestao no patrimonio da entidade (KOHAMA, 2006). 

http://coletivos.com
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Dentro desse enfoque Andrade (2007, p.5), destaca que: 

A contabilidade publica e uma especializacao da Ciencia Contabil que 
registra, controla e estuda atos e fatos administrativos e economicos 
operados no patrimonio de uma entidade publica, possibilitando a geracao 
de informagoes, variacoes e resultados sobre a composicao deste, 
auferidos por sua administracao e pelos usuarios. 

Dentro desse contexto, observa-se a contabilidade publica como uma extensao da Ciencia 

Contabil, nesse sentido a mesma busca estudar o que acontece com o patrimonio das 

entidades publicas, promovendo para tanto a informagao, bem como seus resultados e 

variacoes recebidos pela administragao e por seus usuarios. 

A Contabilidade Publica conforme define Angelico (2006, p. 107) "e a disciplina que aplica, 

na administragao publica, as tecnicas de registros e apuragoes contabeis em harmonia com 

as normas do Direito Financeiro". 

Para Lima e Castro (2006) a Contabilidade Publica e o ramo da Contabilidade que tern por 

objetivo aplicar conceitos, principios e Normas Contabeis na gestao orgamentaria, financeira 

e patrimonial dos Orgaos e Entidades da Administragao publica, no entanto a mesma como 

ramo da Contabilidade, tern por objetivo, oferecer a sociedade, de forma transparente e 

acessivel, o conhecimento sobre a gestao da coisa publica. 

Nesse sentido, a mesma tern a necessidade de ter uma atengao maior ao contextualizar e 

evidenciar os resultados sociais da gestao responsavel. 

A Contabilidade Publica, surge como uma das divisoes da Contabilidade, no entanto a 

mesma e possuidora de caracteristicas especiais. Nesse sentido, (KOHAMA, 2006) afirma 

que essas caracteristicas devem ser observadas e controladas. 

2.1 Campo de Aplicagao da Contabilidade Publica 

Consoante a NBCT SP 16 o campo de aplicagao da Contabilidade Publica e o espago de 

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

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

decorrentes de variagoes patrimoniais em: 
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entidades do setor publico ou de entidades que recebam, guardem e movimentem, 

gerenciem ou apliquem recursos publicos, na execucao de suas atividades, no tocante aos 

aspectos contabeis da prestacao de contas. 

Conforme Angelico (2006), seu campo de aplicagao e restrito a administracao publica nos 

seus tres nfveis de governo: federal, estaduais, municipals e correspondentes autarquias. 

Dentro desse contexto, Castro e Lima (2006) enfatizam que a mesma e regulada, sobretudo 

pela Lei 4.320/64, bem como e aplicada as pessoas juridicas de Direito Publico (Uniao, 

Estados e Municipios, suas autarquias e fundagoes instituidas pelo Poder Publico). 

2.2 Lei de Responsabi l idade F i s c a l 

A Lei Complementar de 4 de Maio de 2000, mais conhecida como Lei de Responsabilidade 

Fiseal-LRF.estabelece normas de financas publicas voltadas para a gestao fiscal 

(responsabilidade), mediante ac5es em que se previnem riscos e se corrigem desvios 

capazes de afetar o equilibrio das contas publicas, para tanto, utiliza-se o planejamento, o 

controle.a transparencia e a responsabilizacao como premissas basicas. 

A Lei Complementar de acordo com Lopes e Slomki (2006) e uma especie de consolidacio 

de um conjunto de Leis e Normas que n§o vinham sendo desempenhadas pelos 

governantes, nas tres esferas do governo: Uniao, Estados e Municipios e nos tres poderes: 

Executivo, Legislativo e Judiciario, os mesmos passariam a ter que seguir regras e limites 

claros para administrar as financas de maneira transparente e equilibrada. Caso contrario, 

estariam sujeitos a penalidades estabelecidas na Lei 10.028 de 19 de outubro de 2000 que 

alterou o Codigo Penal no que tange a Crimes Contra as Financas Publicas. 

Nesse sentido, a LRF tern como pressupostos basicos, formular regras de finangas publicas 

para a responsabilidade na gestao fiscal, alem disso, instituiu a transparencia e o 

planejamento como seus pilares basicos. Ao serem mencionadas suas caracteristicas, 

podem-se destacar entre as principals o fato da mesma se tratar de uma lei complementar 

com isso, nao substitui nem revoga a 4320/64. 

Dessa forma, a referida lei vigora para as quatro esferas de governo (Uniao, Estados, DF e 

Municipios) e valida tambem para os poderes (Executivo, Legislativo e Judiciario), para o 

Ministerio Publico, e para os orgaos e entidades que pertencem a administragao publica (as 

autarquias, administragao direta, fundagoes e outros. 

Conforme Lopes e Slomski (2006) a LRF transformou-se num codigo de conduta para os 

administradores publicos, estabelecendo no entanto, normas e limites para administrar 
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finangas, prestando contas de quanto e como gastam os recursos da sociedade. Nesse 

sentido, observa-se que a citada Lei dispoe de meios que pressup5e agao planejada na 

busca de equilibrio para que este objetivo seja alcangado. 

De acordo com CruzzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al (2009, p.xi) 

Mais do que punir administradores publicos, pois existem leis especificas 
que tratam do assunto, a LRF objetiva corrigir o rumo da administragao 
publica, seja no ambito dos Estados- membros, dos Municipios, como da 
propria Uniao, bem como limitar os gastos as receitas, mediante a adogao 
das tecnicas de planejamento governamental, organizagao, controle interno 
e externo e, finalmente, transparencia das agoes de governo em relagao a 
populagao, ficando os administradores publicos obrigados a ser 
responsaveis no exercicio de sua fungao e sujeitos a penalidades definidas 
em legislagao propria, mas agora reforgados pela Lei Complementar n° 101. 

Observa-se que a referida Lei trouxe grandes beneficios a sociedade de um modo geral, 

ficando o "Estado" nesse sentido, sujeito as penalidades definidas na nossa legislagao, 

desta forma tornando a administragao publica mais transparente. 

Um outro momento importante a ser destacado de acordo com Pinho e Sacramento 

(2007,p.60) 

E a determinagao de que os instrumentos de transparencia da gestao fiscal-
pianos, orgamentos, leis de diretrizes orgamentarias, prestagoes dos 
tribunals de contas de contas e o respectivo parecer previo dos tribunals de 
contas, o relatorio resumido da execugao orgamentaria e o relatorio de 
gestao fiscal- serao objetos de ampla divulgagao, inclusive em meios 
eletronicos de acesso publico, como a Internet, afinal de contas, todos 
esses instrumentos sem a devida publicagao e garantia da acessibilidade ao 
publico de nada serviriam ao controle social. 

Pode-se verificar a partir do enfoque, que ao contemplar relatorios e demonstratives, com o 

objetivo de comparar o que foi planejado com o que foi efetivamente executado,permite-se 

com isso conhecer as medidas adotadas pelos administradores publicos, pois e nesta fase 

que se tern a certeza do cumprimento do que foi anteriormente definido, nesse processo a 

transparencia da gestao fiscal sera assegurada pela LRF. Um outro fator importante a ser 

destacado diz respeito aos prazos para a publicagao dos relatorios que estao 

cuidadosamente estabelecidos nos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Em seu art.50 a LRF tambem definiu a escrituragao e consolidagao das contas publicas e 

com isso a escrituragao dessas contas obedecera a alguns requisitos entre eles destaca-se 



17 

as regras para a elaboracao de demonstraeoes contabeis, as operagoes de credito e as 

inscricoes em restos a pagar deverao ser escrituradas, bem como a implantagio do sistema 

de custos de modo a permitir a avaliagao e o acompanhamento da gestao orgamentaria, 

financeira e patrimonial. Nesse sentido, e interessante relatar que os sistemas de custos sao 

um componente fundamental para a melhoria publica como tambem do aprimoramento da 

qualidade dos gastos publico. 

Outro aspecto importante a ser enfatizado, consistiu na sistematizagao da consolidagao das 

contas nacionais, nesse caso foram estabelecidos e fixados prazos bem como a cominagao 

de sangoes (CULAU e FORTES, 2006). 

Dando enfase a essa questao Culau e Fortes (2006, p.3) completam dizendo: 

O comando legal estabelece que as contas dos municipios deverao ser 
encaminhadas aos Estados ate 30 de abril; os Estados disporao ate 31 de 
maio para envia-las ao Poder Executivo da Uniao. O descumprimento 
desses prazos implicara, ate que a situagao esteja regularizada, a 
suspensao do recebimento de transferencias voluntarias e contratagao de 
operagoes de credito, exceto as destinadas ao refinanciamento do principal 
atualizado da divida mobiliaria, 

Observa-se conforme mencionado anteriormente, que a LRF determinou que as contas 

prestadas pelos Chefes do Poder Executivo nas tres esferas da federagao, incluam tambem 

as contas dos chefes dos Poderes Legislativo, Judiciario e o proprio Ministerio Publico.as 

mesmas deverao receber parecer previo do respectivo Tribunal de Contas. Contudo, 

observa-se que ao serem introduzidas quatro instancias de poder, atuando como 

fiscalizadores do cumprimento de regras fiscais, evidencia-se no entanto, a importancia 

dada pelo legislador aos mecanismos de controle (CULAU e FORTES, 2006). 

2.3 Transparenc ia , instrumento de Controle Soc ia l 

A transparencia tao enfocada pela LRF juntamente com a participagao na administragao 

publica atuam como fatores determinantes para um controle mais efetivo da sociedade 

diante da gestao publica. 

Dentro desse contexto, Sobrinho e Araujo (2001, p.3) relatam: "a transparencia buscada 

pela lei tern por objetivo permitir a sociedade conhecer e compreender as contas publicas". 
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Observa-se a partir do enfoque, que a transparencia procurada pela lei tern por finalidade 

permitir a sociedade ser conhecedora e compreender as contas publicas. 

A LRF estabeleceu como instrumentos principais de transparencia fiscal: os pianos que sao 

realizados pelo PPA, diretrizes orcamentarias realizadas pela LDO e os orgamentos 

realizados pela LOA. Dentro desse contexto Andrade (2006) afirma que o PPA e um 

programa de trabalho elaborado pelo Executivo para ser executado no periodo 

correspondente a um mandato politico, dessa forma o mesmo e contado a partir do 

exercicio financeiro seguinte ao de sua posse, atingindo o primeiro exercfcio financeiro do 

proximo mandato. 

De acordo com Angelico (2006) o PPA especifica, qualifica.quantifica e orga o custo de cada 

projeto. Nesse sentido, e importante destacar que a finalidade do piano e estabelecer de 

forma sintetizada seus graus de prioridades para tanto e necessario orcar os custos, 

elaborar os projetos e consequentemente prever a epoca do inicio de cada programa. 

Para Lima e Castro (2006), a LDO abrange o conjunto de metas e prioridades da 

administragao Publica Federal, para tanto inclui as despesas de capital para o exercicio 

financeiro seguinte, orienta a elaboragao da Lei Orgamentaria Anual, dispondo sobre as 

alteragoes na legislagao tributaria e estabelecendo a politica de aplicagao das agendas 

financeiras oficiais de fomento. 

Contudo, observa-se tambem que a LDO orienta a elaboragao da Lei Orgamentaria Anual 

(LOA), alem de definir as metas e prioridades da administragao publica. Nesse sentido 

Culau e Fortes afirmam que (2006) a LRF trouxe diversas atribuigoes a LDO diferentemente 

do que aconteceu com o PPA. Dentre as mais relevantes, merece destaque a competencia 

para dispor sobre criterios e formas de limitagao de empenho, nas hipoteses de insuficiencia 

de recursos para o cumprimento das metas fiscais ou no caso de o ente da Federagao 

ultrapassar os limites maximos fixados para a divida publica. 

A Lei Orgamentaria Anual conforme Angelico (2006) nao pode confer materia estranha ao 

orgamento dessa forma nao dispora sobre assunto que nao se relacione estritamente com o 

orgamento. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal traz algumas disposigoes em seu art. 5° que devem ser 

observadas na elaboragao do projeto de lei orgamentaria anual. Pode-se dizer que a LOA e 

um instrumento que sera utilizado para materializar agoes antes planejadas visando assim 

um melhor atendimento e o bem- estar de todos. 
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A LRF tambem inovou ao evidenciar o incentivo a participagao popular na gestao publica, 

alem disso, consoante Culau e Fortes (2006) determina que, o Poder Executivo demonstre e 

avalie, a cada quadrimestre, o cumprimento das metas fiscais em audiencia publica. 

Deve-se ressaltar que em relagao a LOA o legislador teve o cuidado de tornar os 

instrumentos de planejamento e orgamento com as normas fiscais compativeis. Diante do 

pressuposto enfatizado observa-se que deve haver uma harmonia entre a LRF e o PPA, 

LDO e LOA. Com o advento da referida Lei, foi aprimorada a transparencia na gestao fiscal 

da administragao publica, introduzindo dessa forma o real entendimento de transparencia. 

Conforme Cruz efzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA al (2009,p.186) 

A transparencia da gestao fiscal e tratada na Lei como um principio de 
gestao, que tern por finalidade, entre outros aspectos, franquear ao publico 
acesso a informagoes relativas as atividades financeiras do Estado e 
deflagrar, de forma clara e previamente estabelecida, os procedimentos 
necessarios a divulgagao dessas informagoes. 

Nesse contexto, verifica-se que essa transparencia, objetiva esclarecer a sociedade as 

informagoes de maneira clara e antecipadamente estabelecida, de acordo com os 

procedimentos necessarios a divulgagao dessas informagoes. 

Um dos pontos importantes da LRF que trata tambem da transparencia, esta relacionado a 

obrigatoriedade relatada no artigo 49 , o mesmo enfatiza que as contas apresentadas pelo 

Chefe do Poder Executivo devem ficar a disposigao da sociedade, durante todo o exercicio, 

para que todo cidadao e as possiveis instituigoes possam consultar, sendo que essas 

contas devem estar no Poder Legislativo e no orgao tecnico responsavel pela sua 

elaboragao. 

Cruz ef al completa (2009, p. 186) 

Ao mencionar que as contas apresentadas devem ficar disponiveis durante 
todo o exercicio, conclui-se que isto deve ocorrer a partir da montagem do 
processo, independentemente da emissao do parecer previo por parte do 
Tribunal de Contas. 

Diante do exposto observa-se que a LRF contribuiu para o avango da transparencia na 

administragao publica em nosso pais. Ao mesmo tempo deve-se reconhecer que a sua 

efetivagao depende da fiscalizagao da sociedade em parceria com os orgaos de controle 

(Legislativo, Tribunal de Contas e Ministerio Publico). 
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Diversos pontos da referida Lei relatam a importancia da transparencia, nesse sentido, 

Pinho e Sacramento (2007) afirmam sobre a obrigatoriedade de realizagao de audiencias 

publicas quadrimestrais, as quais devem ser realizadas pelo proprio Poder Executivo para 

a demonstracao e avaliagao do cumprimento das metas fiscais estabelecidas. Essas 

audiencias devem ser realizadas ate o final dos meses de maio, setembro e fevereiro nas 

casas do poder Legislativo. 

Culau e Fortes completam (2006) o Piano Anual de Financiamento, que e "uma publicagao 

do Tesouro Nacional, na qual sao divulgadas as metas, premissas e prioridades da 

Instituigao de forma estruturada e publica, e tambem um instrumento de transparencia da 

divida publica brasileira. Para os autores mais do que uma ferramenta de planejamento, o 

PAF como § mais conhecido se consolida como um instrumento de ampliagao da 

transparencia e da previsibilidade no gerenciamento da Divida Publica Federal. 

Em diversos pontos a Lei de Responsabilidade Fiscal relata sobre as informagoes serem 

divulgadas em meios eletronicos, com essa divulgagao promove-se o acesso pela 

populagao atraves da Internet. Nesse sentido, a legislagao brasileira criou o Portal da 

Transparencia (PT), tornando-se desta forma como a grande novidade do governo em se 

tratando de gestao publica transparente. 

O Portal da Transparencia funciona de acordo com os principios da publicidade e da 

efieiencia, desta forma visa estimular uma gestao mais responsavel dos recursos publicos, 

alem disso Culau e Fortes relatam (2006) que o portal veicula informagoes sobre execugao 

orgamentaria e financeira dos ministerios. Dentro deste enfoque ambos os autores afirmam 

que o Portal ainda, atua como instrumento de publicizagao, da prestagao de contas dos 

ministerios, revelando para toda sociedade como os recursos dela extraidos tern sido 

aplicados. 

O Portal da Transparencia e uma iniciativa da Controladoria-Geral da Uniao (CGU) para 

assegurar a correta aplicagao dos recursos publicos. Sem exigir senha de acesso, o objetivo 

do mesmo e aumentar a transparencia da gestao publica e o combate a corrupgao no Brasil. 

Alem disso, ele permite ao cidadao acompanhar a execugao financeira dos programas do 

governo, em ambito federal. Estao disponiveis tambem informagoes sobre os recursos 

publicos federals transferidos pelo Governo Federal a estados, municipios e Distrito Federal. 

Ao acessar essas informagoes o PT, o cidadao fica sabendo como o dinheiro publico esta 

sendo utilizado e passa a ser um fiscal da correta aplicagao do mesmo. Desta forma o 

cidadao pode acompanhar de que modo os recursos publicos estao sendo usados no 

municipio onde mora. 
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Contribuindo com esse aperfeigoamento, foi publicado em 27 de maio de 2009, a Lei 

Complementar n° 131, que altera a LRF no que se refere a transparencia publica, 

especialmente ao determinar a disponibilizacao de informagoes sobre a execugao 

orgamentaria e financeira da Uniao, Estados, Distrito Federal e Municipios. Essa Lei 

estabelece que todos os gastos e receitas publicos deverao ser divulgados em meios 

eletronicos. Para tanto, os municipios com mais de 100 mil habitantes, bem como, os orgaos 

estaduais e federais, tern o prazo de um ano para se adequarem a nova forma. 

Entretanto, as informagoes ainda de acordo com Culau e Fortes (2006) devem ser dotadas 

de confiabilidade e clareza, caso contrario a sociedade ainda que possa acessar esses 

dados, nao podera converte-los em instrumentos legftimos de controle social e de 

reivindicagoes de seus interesses. 

Em se tratando de controle social nas prefeituras o Portal da Transparencia diz que e dever 

das prefeituras informar a populagao, com clareza, sobre como e gasto o dinheiro publico. 

Para isso, a prefeitura deve prestar contas a sociedade e publicar suas contas de forma 

simples em local visivel e de facil acesso para toda a comunidade. 

Ainda de acordo com o Portal, baseado no art. 2° da Lei n° 9452, de 20 de margo de 1997,a 

prefeitura deve comunicar por escrito aos partidos politicos, sindicatos de trabalhadores e 

entidades empresariais com sede no municipio a chegada da verba federal em no maximo 

dois dias uteis. Caso esses deveres nao estejam sendo cumpridos, o cidadao podera 

acionar a Camara Municipal que tern a obrigagao de fiscalizar a prefeitura. Nesse sentido, 

os orgaos tambem devem as camaras municipals as verbas transferidas aos municipios. 

Caso essa exigencia nao esteja sendo cumprida no municipio, a Controladoria Geral da 

Uniao (CGU) deve ser avisada. 

Importante enfatizar que segundo o proprio Portal a CGU nao e responsavel por fiscalizar e 

controlar as verbas exclusivas dos municipios e estados. Neste caso, cabe aos Tribunals de 

Contas Estaduais e as Camaras Municipals atuar para apurar irregularidades que envolvam 

utilizagao dos recursos publicos dos estados e municipios. O Ministerio Publico Estadual 

tambem pode ser acionado para verificar situagoes em que os agentes publicos estaduais e 

municipals estejam agindo com a aplicagao indevida dos recursos publicos. 
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2.4 Accountability 

E na administragao publica onde o termozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA accountabilty esta de certa forma mais presente, a 

partir do momento que a sociedade elege seus governantes, tern- se a ideia de que esses 

representantes ajam em nome da populagao, de forma correta, e que ao mesmo tempo 

prestem contas de seus atos. Para Vieira (2009) o termo accountability nao significa apenas 

responsabilizagao do governante ou gestor publico, mas tambem a capacidade de o agente 

fiscalizador demandar justificagao do governante ou gestor publico por seus atos e 

omissoes. 

Conforme Feu (2003, p.4) accountability significa a obrigagao de prestar contas dos 

resultados obtidos, em fungao das responsabilidades que decorrem de uma delegagao de 

poder. Verifica-se a partir do enfoque, que a accountability e o comprometimento dos 

administradores publicos de demonstrar para a sociedade seus atos em fungao da 

responsabilidade ao qual Ihe foi depositada pela sociedade. 

De acordo com Guimaraes et al (2008) o controle social nao pode existir sem a 

accountability, nesse sentido, para que haja a fiscalizagao por parte do cidadao, e 

indispensavel que, do lado da sociedade, surja o cidadao consciente e organizado em torno 

de reivindicagoes, cuja consecugao pelo poder publico signifique a melhora das condigoes 

de vida de toda a coletividade e, da parte do Estado, o provimento de informagoes 

completas, claras e relevantes a toda a populagao. 

Para que o cidadao seja informado do que acontece com as contas publicas e necessario 

que a sociedade tenha conhecimento de informagoes relevantes e imprescindiveis para a 

tomada de decisao, desde que a mesma seja de forma clara e objetiva necessaria portanto, 

para o bem de toda a coletividade. 

Com a accountability os governantes, passam a ter a necessidade de prover informagoes 

que sejam uteis e importantes durante o seu exercicio. Existindo, para tanto, um 

compromisso dos administradores publicos para com a sociedade. 

Nesse contexto Feu destaca (2003) a accountability promove a sociedade a informagao dos 

gastos publicos, a forma como os governantes estao gastando o dinheiro que Ihes foi 

entregue em forma de tributo, logo a qualidade na democracia praticada na sociedade 

depende do grau de transparencia das agoes governamentais. 

Conforme Guimaraes et al (2008) a accountability nao se limita a dar publicidade aos atos 

do governo e ao final do exercicio prestar contas dos recursos publicos, nem tao pouco 



23 

restringi-se a veiculos oficiais de comunieagao, ela e a integracao de todos os meios de 

controle sejam eles formais e informais, aliada a uma superexposicao da administracao, 

que passa a exibir suas contas nao mais uma vez ao ano e em linguagem hermeticamente 

tecnica, mas diariamente e por meio de demonstratives capazes de ampliar cada vez mais o 

numero de controladores. 

E evidente, a importancia dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA accountability na gestao publica, pois e atraves da mesma que 

toda a sociedade toma conhecimento do que efetivamente acontece com o dinheiro publico, 

dentro desse enfoque, as contas publicas sao colocadas a disposigao de todos os 

interessados, diariamente com uma linguagem mais clara e mais objetiva, atraves de 

demonstratives que facilitam e faz com que aumente o contingente de controladores. 

A ideia de accountability deve ser entendida como uma questao de democracia, pois quanto 

mais avancado o estagio democratico, maior o interesse pela mesma. Nesse sentido, a 

accountability tende a seguir, o avanco de valores democraticos, tais como igualdade, 

dignidade humana, partieipacao e representatividade (VIEIRA, 2009). 

2.5 Controle Soc ia l 

Conforme Ribeiro e Borborema (2006, p. 15) "o processo de redemocratizagao nacional 

proporcionou uma crescente conscientizacao da sociedade brasileira quanto a necessidade 

de contribuir para o aperfeicoamento e controle dos gastos publicos". 

Com isso a administragao publica tern se inovado e sentido a necessidade premente de se 

desburocratizar, se descentralizar, tornando-se assim flexfvel, para tanto se faz necessario 

mais transparencia nas agoes publicas para que se possa controlar e avaliar de forma 

adequada os recursos publicos. 

A partir do enfoque surge o controle social como forma inovadora do controle dos atos dos 

administradores publicos. 

De acordo com a NBCT SP 16 a instrumentalizagao do controle social e o compromisso 

fundado na etica profissional, que pressupoe o exercicio do cotidiano, de fornecer 

informagoes que sejam compreensiveis e uteis aos cidadaos no exercicio da soberana 

atividade d controle do uso de recursos e patrimonio publico pelos agentes publicos. 
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CabralzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al (2002, p.2) afirma que o foco no cidadao trouxe nova dinamica as 

administracoes publicas democraticas. Ouvir o cidadao de forma individual ou 

coletivamente, de forma permanente, fazer do setor publico um instrumento da populagao. 

Diante do pressuposto enfatizado pode-se observar que a partieipacao popular se faz 

necessaria para a administragao publica, pois a mesma atua como instrumento de 

sustentabilidade da propria administragao. 

Logo essas informagoes tern que ser dadas de maneira clara e objetiva, para tanto, e salutar 

que as mesmas quando divulgadas nao sejam apenas "dados", uma vez que se faz 

necessario que a informagao tome o cidadao capaz de compreender e entender os atos dos 

gestores publicos. 

Conforme Cabral et al (2002,p.8) 

A capacitagao do cidadao para exercer o social e uma forma de inclusao 
social e tern tido uma grande receptividade da populagao que alem de se 
sentirem aptas para o Controle da Gestao Publica, Controle tambem 
utilizam os ensinamentos dos cursos no planejamento de seus orgamentos 
familiares e nas suas obras particulares. 

Observa-se com isso que e de suma importancia trazer o cidadao bem informado e 

capacitado, dando suporte ao mesmo para que seja exercido seu poder de cidadania. 

Partindo do pressuposto que o cidadao ao conhecer as contas publicas, tera muito mais 

condigoes de cobrar, de fiscalizar e ate mesmo de exigir. Observa-se que a transparencia 

tao buscada e enfocada pela lei tern o objetivo de tornar o controle social mais efetivo e 

fortalecido. 

De acordo com Sobrinho e Araujo (2001, p.3) "qualquer cidadao ou instituigao da sociedade 

pode consultar e ter acesso as contas do Chefe do Executivo. Durante todo o exercicio 

essas contas deverao estar disponibilizadas". 

Ribeiro e Borborema relatam que (2006) de maneira geral pode dizer que o controle social e 

o direito ou dever da sociedade de fiscalizar as agoes dos gestores publicos, bem como, 

participar visando a proposigao de alternativas e de solugoes, com o objetivo de elaborar 

pianos e politicas em todas as areas de interesse social. A exemplo dessa forma de controle 

social mais intensa, citamos a Constituigao Federal de 1988, que deu vida a necessidade de 

participagao popular nas agoes dos gestores publicos bem como controla-los. 

Varias sao as iniciativas com o proposito de fortalecer o controle social. Nesse sentido, 

Ribeiro e Borborema (2006) completam, o proprio Tribunal de Contas da Uniao busca 
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sempre criar vias que possibilitem a populagao o exercicio do controle social. Nesse sentido, 

observa-se que as prefeituras sao as mais afetadas em se tratando de ente publico, uma 

vez que estao na linha de frente da responsabilidade social. 

Pereira e Silva enfatizam que: (2009,p.3) 

A Lei de Responsabilidade Fiscal atingiu todos os orgaos, poderes e 
entidades publicas, alem de empresas estatais, fundos e responsaveis por 
recursos publicos. Dos entes afetados, as prefeituras foram os mais 
atingidos devido a sua responsabilidade direta em executar programas e 
prestar uma gama de servigos publicos. 

Conforme Lopes e Slomski (2004,p.5) 

Muitas prefeituras tern a tarefa de reconstruir cidades devastadas por 
politicas consumidoras de recursos e dividas anteriores a Lei Complementar 
101/2000, que possuem quase ou nenhuma capacidade de investimento e 
grandes disparidades sociais. 

Para isso, existem varios recursos que os municipios podem implementar, um exemplo 

disso e a reducao de gastos administrativos e ate mesmo reduzir o alto indice de corrupcao. 

Ribeiro e Borborema (2006, p. 18) relatam que a LRF "procura fornecer a sociedade meios 

para um melhor conhecimento e compreensao das contas publicas por meio da publicagao 

de relatorios e demonstratives da execugao orgamentaria e financeira". Com isso, a LRF 

permite a comunidade conhecer e entender documentos e demonstratives do desempenho 

orgamentario e financeiro. 

No art. 48 da LRF, encontramos a base legal para a transparencia na gestao fiscal: 

Art48, Sao instrumentos de transparencia da gestao fiscal, aos quais sera 
dada ampla divulgagao, inclusive em meios eletrdnicos de acesso publico: 
os pianos, orgamentos e leis de diretrizes orgamentarias; as prestagoes de 
contas e o respectivo parecer previo; o Relatorio Resumido da Execugao 
Orgamentaria e o Relatdrio de Gestao Fiscal; e as versoes simplificadas 
desses documentos. 

No dia 28 de maio de 2009, foi publicado no Diario Oficial da Uniao a Lei Complementar n° 

131 que acrescentou alguns dispositivos a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 

Complementar n° 101/2000) (CARDOSO, 2009,p.1). Ainda conforme Cardoso (2009, p.1,2) 

com a Lei Complementar n° 131/2009, o art. 48, paragrafo unico, incisos I e II passou a 

vigorar com a seguinte redagao: 
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"A transparencia sera assegurada tambem mediante: 

I- incentivo a partieipacao popular e realizagao de audiencias publicas, 

durante os processos de elaboragao e discussao dos pianos, lei de 

diretrizes orgamentarias e orgamentos; 

liberagao ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em 

tempo real, de informagoes pormenorizadas sobre a execugao 

orgamentaria e financeira, em meios eletronicos de acesso publico; 

II- adogao do sistema integrado de administragao financeira e controle que 

atenda ao padrao minimo de qualidade estabelecido pelo Poder 

Executivo Uniao e ao disposto no art. 48-a". 

Observa-se que a transparencia sera garantida incentivando a participagao da sociedade 

nos processos de execugao da LDO e orgamentos, bem como repassando as informagoes 

sobre a execugao orgamentaria em tempo real nos meios eletronicos. 

Ainda conforme Cardoso (2009,p.2), a Lei Complementar introduziu um novo artigo (48-A) 

na LC 131/2009. Nos termos desse novo dispositivo: 

"Para os fins a que se refere o inciso II do paragrafo unico do art. 48, os 
entes da Federagao disponibilizarao a qualquer pessoa fisica ou juridica o 
acesso a informagoes referentes a: 
quanto a despesa: todos os atos praticados pelas unidades gestoras no 
decorrer da execugao da despesa, no momento de sua realizagao.com a 
disponibilizagao minima dos dados referentes ao numero do correspondente 
do processo, ao bem fornecido ou ao servigo prestado, a pessoa fisica ou 
juridica beneficiaria do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento 
licitatorio realizado; 
I- quanto a receita: o langamento e o recebimento de toda a receita das 

unidades gestoras, inclusive referente a recursos extraordinarios." 

Com as mudangas ocorridas no seu paragrafo unico, a sociedade passou a ter o 

acompanhamento em tempo real das informagoes tanto orgamentarias quanto financeiras 

nos meios eletronicos de acesso ao publico. E importante, ressaltar que ate maio de 2013, 

todas as entidades federativas deverao se adequar as exigencias introduzidas pela Lei 

Complementar n° 131/2009 (CARDOSO, 2009). 

Cruz efzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA al relata (2009) em relagao ao principio da transparencia, o mesmo busca franquear 

ao publico acesso a informagoes relativas a politica fiscal, divulgando as mesmas segundo 

padroes de confiabilidade, abrangencia e comparabilidade. Para tanto, as informagoes 

divulgadas estao cada vez mais refletidas no aumento de pessoas acessando a Internet, 

popularizando dessa forma, as informagoes de desempenho da administragao publica. 

Verifica-se com isso que as informagoes divulgadas estao cada vez mais cogitadas, isso 

gera uma maior procura pela Internet deste modo, democratizando as informagoes da 

administragao. 
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Prova disso, ainda conforme CruzzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA etal (2009,p.183) 

A primeira iniciativa neste sentido surgiu por meio da Lei n° 9755/99, que 
criou uma pagina na Internet denominada Contas Publicas, atrav6s da qual 
todos os municipios sao obrigados a, mensalmente, disponibilizar as 
principals informagoes relativas a execugao orgamentaria e financeira. 

Ainda em relagao as alteragoes do art. 48 Cardoso(2009, p.2) relata: 

A referida norma deixou de possuir um carater meramente programatico. 
Como se verificou, nos termos da redagao original do referido dispositivo, 
havia um "incentivo" a participagao popular e realizagao de audiencias 
publicas no processo de discussao dos pianos, lei de diretrizes 
orgamentarias e do proprio orgamento. Esse "incentivo" foi mantido na nova 
redagao dada pela Lei Complementar n° 131/2009. 

Antes das alteragoes feitas pela LC 131/2009 a transparencia era tida como mera previsao 

feita pela administragao, como forma de incentivo a participagao popular para uma gestao 

fiscal eficiente, no entanto, apos as alteragoes, a transparencia passou a ser obrigatoria por 

todas aquelas entidades sujeitas a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Alem disso, o art. 48-A garante a toda pessoa fisica ou juridica as informagoes corretas e 

seguras importantes para a gestao fiscal. Contudo, e interessante destacar, que qualquer 

cidadao, sindicato ou associagao e partido politico podem denunciar a qualquer momento o 

descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Nesse contexto, Cruz et al (2009, p. 182) relata: 

Ao incluir no texto da Lei dispositivo que trate da transparencia da gestao 
fiscal, o legislador entendeu que este assunto guarda relagao com o tema 
"finangas publicas", de que trata o inciso I, do art. 163, da Constituigao 
Federal, sendo, entao, objeto de Lei Complementar. Dessa forma, o ambito 
de aplicagao das normas instituidas nesse artigo atinge a todos os entes da 
Federacao e, em cada um deles, no que couber aos orgaos e as entidades 
que compoem a respectiva administragao publica, ja que a Lei de 
Responsabilidade Fiscal tern uma caracteristica de norma nacional, em 
compasso com o dispositivo no inciso I do art. 24 da Constituigao Federal, 
segundo o qual e competencia da Uniao estabelecer normas gerais em 
direito financeiro. 

Em relagao a transparencia antes enfatizada, a mesma, era tratada pela referida Lei como 

um principio de gestao ainda conforme Cruz et al (2009) ela tern por finalidade , entre outros 

aspectos, franquear ao publico acesso a informagoes relativas as atividades financeiras do 

Estado e deflagrar, de forma clara e previamente estabelecida, os procedimentos 

necessarios a divulgagao dessas informagoes. 



28 

Pode-se registrar que a transparencia, nao deve ser confundida com o principio da 

publicidade, evidenciado, na Constituigao Federal, pois nao e necessario apenas a 

divulgagao dos atos e numeros de gestao, se faz necessario que a mesma seja 

demonstrada de modo que a sociedade de forma geral venha a ter condigoes de interpreta-

los. 

Diante do pressuposto enfatizado, observa-se que a esfera do governo que possivelmente 

encontrara maior dificuldade sao os Municipios, principalmente os de pequeno porte, onde 

os mesmos em sua grande maioria, nao conseguem publicar nem as publicagoes minimas 

exigidas pela nossa legislagao a risca. 

Nesse sentido Cruz et al afirma que: (2009, p. 184) 

Cabera, portanto, aos Prefeitos e demais Chefes de Poderes e aos titulares 
dos respectivos orgaos se prepararem e buscarem os meioszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA para tornar sua 
administragao mais transparente , prestando contas a sociedade de uma 
forma mais efetiva, mediante o fornecimento de informagoes documentadas 
sobre sua gestao fiscal. 

A prestagao de contas a qual refere-se o art.48 e aquela apresentada formalmente pelos 

orgaos da administragao direta e indireta bem como suas entidades, sejam elas 

pertencentes a Uniao, aos Estados, ao Distrito Federal ou aos Municipios, e exercida pelo 

controle externo, nesse sentido, funciona como parte do processo de fiscalizagao, 

recebendo para tanto o apoio do Tribunal de Contas da Uniao, dos Estados e dos 

Municipios. 

Cruz et al (2009, p. 185) enfatiza: 

A fiscalizagao sobre utilizagao de recursos publicos esta definida no art. 70 
da Constituig§o Federal, e a prestagao de contas, juntamente com os 
demais procedimentos de controle exercido pelos Tribunals de Contas, 
incluindo ai as auditorias ordinarias e especiais, formagao da base pra 
emissao do parecer previo, sobre o qual as contas dos administradores 
serao julgadas. 

Em relagao a prestagao de contas e o parecer previo, observa-se que os mesmos , sao dois 

instrumentos considerados os mais importantes, para avaliar a gestao fiscal, pois mostram a 

situagao contabil, financeira, orgamentaria, como tambem a operacional e patrimonial, 

avaliados devidamente em relagao aos aspectos de legalidade, legitimidade e 

economicidade. 

Cruz et al completam (2009, p. 185) 

Conforme o estabelecido nessa Lei.cabera aos Tribunals de Contas e ao 
sistema de controle interno de cada Poder a fiscalizagao do cumprimento de 
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suas normas, tais como: o cumprimento da metas; a obedieneia os limites zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
para realizaeao de operacoes de credito; a inscricao em Restos a Pagar; a 
destinacao dos recursos oriundos da venda de bens do patrimonio do 
municipios; 

Diante disso, o resultado dessas verificacoes passara a integrar o parecer previo do 

Tribunal de Contas, dando a este documento um peso ainda maior, pois passara a ter a 

conotacao de um atestado sobre a gestao fiscal, emitido por um orgao externo (Cruz et al 

2009). 
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3 A N A L I S E D O S R E S U L T A D O S 

Com as alteracoes ocorridas no art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e notorio que os 

municipios tern que se adequar ao que esta escrito na referida Lei, os mesmos tern prazo 

para evidenciar em suaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA home pages a instrumentalizagao do controle social. Em 2013 

todos os municipios independentemente de numero populacional estarao obrigados pela 

LRF a evidenciar essa instrumentalizagao (CARDOSO, 2009). 

O foco desta pesquisa e evidenciar se ja existe, nos municipios paraibanos acima de trinta 

mil habitantes, a preocupacao quanto a instrumentalizacao do controle social, colocando a 

disposicao home pages, e que nestas tenham algum tipo de instrumento de controle social 

que sirva para o cidadao fiscalizar a coisa publica. 

Quadro 1 - Media da populagao dos municipios. 

MUNICIPIO 
Populagao 

(2008) 

Bayeux 96.198,00 

Campina Grande 383.764,00 
Cabedelo 51.865,00 

Cajazeiras 57.875,00 

Esperanga 30.885,00 

Guarabira 56.136,00 

Joao Pessoa 702.235,00 

Mamanguape 41.677,00 

Monteiro 31.100,00 

Patos 100.732,00 

Pombal 32.443,00 

Queimadas 40.323,00 

Sao Bento 30.353,00 

Sousa 65.930,00 

Sape 47.682,00 

Santa Rita 126.775,00 

Fonte: FINBRA/IBGE, 2008 

O primeiro passo foi tentar identificar um municipio que pudesse servir como modelo para os 

demais. Para tanto, tomou-se como modelo os municipios de Joao Pessoa e Campina 

Grande, pois apresentavam em suas home pages varios instrumentos de controle social, 

conforme apresentados no quadro abaixo: 
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Quadro 2 - Municipios modelos com instrumentalizacao de Controle Social 

Joao Pessoa Campina Grande 

Canteiro de Obras Contas Publicas 

Editais e LicitacSes Convenios 

Orgamento Municipal Orgamento Anual 

Passagens e Diarias Piano Plurianual 

Prestagao e Contas Orgamento participativo 

Semanario Oficial Transferencias constitucionais 

Conselhos Licitagoes 

Contratos 

Diarias 

Semanario Oficial 

Fonte: Dados da pesquisa 

O primeiro municipio a ser analisado foi Joao Pessoa, que conforme apresenta a pesquisa, 

o mesmo possuizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA home page, bem como apresenta instrumentos que evidenciam o controle 

social. Desta forma ve-se que o municipio apresenta informagoes necessarias para que a 

sociedade tenha conhecimentos de como estao sendo geridos os recursos e gastos da 

entidade publica. Verifica-se tambem que o referido municipio esta se adequando ao que 

esta escrito na LRF e ja existe uma preocupagao em tornar a sociedade mais conhecedora 

do que acontece com os gastos publicos. Assim, o municipio evidencia a instrumentalizagao 

do controle social. 

O outro municipio escolhido como modelo foi o de Campina Grande, que tambem possui 

home page, assim como apresenta instrumentalizagao do controle social evidenciado no 

quadro acima. E importante destacar que este municipio assim como o anterior disponibiliza 

informagoes necessarias para que a sociedade tenha conhecimentos de como estao sendo 

geridos os recursos e gastos da entidade publica. Nesse mesmo contexto nota-se que esta 

entidade tambem esta se adequando ao que esta escrito na LRF. 

Depois de verificado quais entidades poderiam servir como modelo optou-se pelo municipio 

de Campina Grande por demonstrar maior quantidade de itens que podem evidenciar 

formas de instrumento do controle social. Portanto, as analises das home pages sera com 

base nas informagoes disponibilizadas por esta entidade. 

Dando enfase ao que foi analisado observa-se que 10 dos 16 municipios analisados 

possuem home pages. Sao eles: 
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Quadro 3 - Municipios que tern Home Page 

Municipios Com home page Sem home page 
Bayeux X 

Campina Grande X 

Cabedelo X 

Cajazeiras X 

Esperanca X 

Guarabira X 

Joao Pessoa X 

Mamanguape X 

Monteiro X 

Patos X 

Pombal X 

Queimadas X 

Sao Bento X 

Sousa X 

Sape X 

Santa Rita X 

TOTAL 10 06 

Fonte: dados da pesquisa 

Conforme o quadro 3, analisando a amostra (16 municipios), 10 possuemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA home pages, Os 

municipios de Esperanca, Monteiro, Pombal, Queimadas, Sao Bento, Sape ao serem 

analisados, observa-se que estes nao possuem home page, nesse sentido, nao e possivel 

afirmar se o referido municipio apresenta a instrumentalizagao do controle social, diferente 

daquele exigido pelo dispositivo da LRF. 

Destaca-se que o municipio de Monteiro ao ser analisado, verifica-se que o mesmo 

encontra-se ate o presente momento com seu site em manutencao, neste sentido, nao e 

possivel visualizar se o municipio referido possui home page ou se evidencia algum 

instrumento de controle social. 

Assim, ao analisar o quadro 4, procura-se evidenciar quais os municipios possuem link de 

controle social e se principalmente sao acessiveis: 
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Quadro 4 - Municipios que possuemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA link e que conseguem ser acessados 

Municipios Possui link 

C. Social 

Consegue acessar 

o link 
Bayeux X 

Campina Grande X X 

Cabedelo X X 

Cajazeiras X 

Guarabira X X 

Joao Pessoa X X 

Mamanguape X 

Patos X X 

Sousa X 

TOTAL 09 05 

Fonte: dados da pesquisa 

O quadro 4 evidencia que os municipios de Bayeux, Cajazeiras, Mamanguape e Sousa 

possuem home pages, evidencia link de controle social, contudo nao e possivel acessa-lo, 

desta forma o controle social deste municipio ainda e falho, pois nao disponibilizam 

nenhuma informacao, e devera ajustar-se ao novo dispositivo da LRF. 

Quadro 5 - Municipios que ja atendem ao art. 48 da LRF 

Municipios Possui link C. 

Social 

Consegue acessar o 

link 

Campina Grande X X 

Cabedelo X X 

Guarabira X X 

Joao Pessoa X X 

Patos X X 

TOTAL 05 05 

Fonte: dados da pesquisa 

Observa-se conforme o quadro acima que apenas cinco entidades ja estao adequadas ao 

novo dispositivo da LRF e que estas nao terao maiores problemas de evidenciar o controle 

social em suas home pages. Os demais municipios terao a preocupacao de ao longo dos 

proximos tres anos colocarem a disposigaio da sociedade por meio virtual a 

instrumentalizagao do controle social. 

O quadro 6 demonstra quais as formas de instrumento de controle social disponivel em seus 

sites. 
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Quadro 6 - Instrumentos de controle social evidenciado pelos municipios 

Instrumentos de 

Controle Social 
Joao 

Pessoa 
Campina _ , . . 
Grande C a b e d e l ° 

Guarabira Patos 
Santa 
Rita 

Canteiro de Obras X X 

Conselhos X 

Contas Publicas X X 

Contratos X 

Convenios X 

Licitacoes X X X X X 

Orgamento Anual X X 

Orgamento participative X X X 

Passagens e Diarias X X 

Piano Plurianual X X X 

Semanario Oficial X X X 

Transf. constitutionals X 

Fonte; dados da pesquisa 

Analisando o quadro acima, bem como aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA home pages, mais necessariamente os links dos 

municipios, que tern algum instrumento de controle social, observa-se que, o municipio de 

Cabedelo apresenta alguns instrumentos de controle social. Entre esses instrumentos 

destacam-se: Licitacoes, Obras de Prefeitura, Quinzenario Oficial, Piano Plurianual e Lei 

Orgamentaria Anual. E importante relatar que este municipio se aproxima mais daqueles 

tornados como modelo (Joao Pessoa e Campina Grande), pois o mesmo aloca quatro 

instrumentos de controle social, desta forma e o que mais se adequa aos esses dois 

municipios. 

Ja o municipio de Guarabira ao ser analisado, percebe-se que o mesmo possui home page, 

como tambem apresenta um link que evidencia a instrumentalizagao do controle social. 

Licitagao e o unico instrumento de controle desse municipio.Todavia, nota-se que essa 

instrumentalizagao quando comparada a daqueles municipios tornados como modelo, ainda 

e ineficiente. 

O municipio de Patos ao ser analisado, verifica-se que o mesmo possui home page, como 

tambem apresenta instrumentos de controle social. Entre eles destacam-se: Editais e 

Licitagoes e Orgamento Participativo, nota-se no entanto, que o municipio referido 

apresenta uma excegao, o link Contas Publicas e demonstrado como instrumentalizagao do 

controle social, entretanto, observa-se que nao e possivel acessa-lo, demonstrando, que 

esse controle ainda e falho. 
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O municfpio de Sousa ao ser analisado, verifica-se que o mesmo possuizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA home page, como 

tambem apresenta instrumentalizacao do controle social, "Licitacao", no entanto verifica-se 

que este instrumento de controle e falho, pois nao e possivel acessa-lo. O municipio nao 

demonstra nesse sentido nenhum tipo de informacao. 

Por fim, o municipio de Santa Rita ao ser analisado, verifica-se que o mesmo possui home 

page, mas nao apresenta nenhum instrumento de controle social. 

Atraves desta pesquisa, verificou-se que grande parte dos municipios ainda nao tern a 

preocupagao com as mudancas ocorridas na Contabilidade Publica. A lei de 

Responsabilidade Fiscal e a prova de que as mudancas estao acontecendo, nesse sentido e 

imprescindivel prover a sociedade de informagoes. Dos municipios analisados somente 

Joao pessoa e Campina Grande ja se mostraram preocupados com as mudangas. 
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4 C O N S I D E R A C O E S FINAIS 

No decorrer da elaboragao dessa pesquisa, procurou-se mostrar a importancia da 

administragao publica, nesse sentido, e notoria sua relevancia,. uma vez que o aparelho 

administrativo e um dos responsaveis pelas diferentes funcoes em se tratando dos servigos 

direcionados ao atendimento da coletividade. 

E na administragao publica na qual o termozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA accountabilty esta de certa forma mais presente, 

a partir do momento que a sociedade elege seus governantes, tern se a ideia de que esses 

representantes ajam em nome da populagao, de forma correta, e que ao mesmo tempo 

prestem contas de seus atos. 

Com o estudo, foi possivel visualizar como a Contabilidade tern se reformulado ao longo dos 

anos em suas tecnicas. Como extensao dessa Ciencia surge a Contabilidade Publica, nesse 

sentido, verifica-se que a mesma busca estudar o que acontece com o patrimonio publico 

das respectivas entidades publicas. 

Dispoe no ordenamento juridico brasileira a Lei Complementar 101/2000 que visa, 

proporcionar maior transparencia dos atos praticados pelos administradores publicos, tendo 

em vista que a mesma atua como um incentivo para que a populagao possa fiscalizar de 

forma mais efetiva os gestores publicos. 

Diante disso, verifica-se que a sociedade tern se inovado e sentido a necessidade de cada 

vez mais obter transparencia nas agoes publicas para que se possa controlar e avaliar de 

forma adequada os recursos publicos. Assim, o controle social, tern como objetivo maior 

munir o cidadao de conhecimento e informagao, contudo, se faz necessario que, a mesma 

seja efetuada de maneira clara e objetiva. 

Nesse sentido, evidenciamos como os municipios pesquisados colocam a disposigao da 

sociedade a instrumentalizagao do controle social e se os mesmos possuem home pages. E 

Importante ressaltar, que tais informagdes encontradas soam como papel fundamental para 

a sociedade quando tratadas como instrumento de transparencia publica. 

Para tanto, buscou-se demonstrar as mudangas ocorridas na Lei de Responsabilidade 

Fiscal, mais especificamente em seu artigo 48, que trata dos instrumentos de transparencia 

da gestao fiscal, aos quais sera dada ampla divulgagao inclusive em meios eletronicos de 

acesso publico. 
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No decorrer da elaboragao dessa pesquisa, procurou-se confirmar se os municipios 

paraibanos acima de 30.000 habitantes disponibilizam em suaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA home pages a 

instrumentalizagao do controle social. 

Como resultado, verificamos que a maioria dos municipios analisados demonstraram nao 

haver uma preocupagao com as exigencias trazidas pela lei, pois apenas 5 dos 16 cidades 

pesquisadas atendem aos dispositivos do art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, quanto 

a isso a LC 131/2009 afirma que, em 2013 todos os entes municipals independentes do 

numero de habitantes , estao obrigados a evidenciar a instrumentalizagao do controle social 

em suas home pages. 
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