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RESUMO 

ALMEIDA, M. S. Estudo dos lndicadores Orc;amentarios de 
Sustentabilidade: Prefeitura Municipal de Curitiba. Com uma breve e 
importante apresentac;ao de um estudo sobre a origem e os tipos de 
indicadores no mundo e no Brasil, bern como com a apresentac;ao de 
conceitos e diferenc;as entre gestao privada e publica, apresentando os 
seus principais indicadores de analise, esta monografia tern como 
objeto de estudo a relac;ao entre os dados contabeis da Prefeitura de 
Curitiba - Parana e OS indicadores que norteiam as decisoes 
administrativas inerentes a todo Estado que deve organizar e regular a 
convivencia entre as pessoas visando o bern estar comum. Nela, sao 
abordadas as ferramentas de controle orc;amentario que sao utilizadas 
para melhor conduzir as receitas e as despesas publicas. Embora na 
administrac;ao publica ainda nao exista uma padronizac;ao das analises 
de indices e indicadores contabeis, o que reduz a possibilidade de 
avaliar o desempenho entre os diferentes governos e, quem sabe, 
estabelecer urn ranking competitivo, a monografia demonstra em seus 
objetivos especificos, uma interpretac;ao dos indicadores contabeis 
utilizados pelo Governo Federal na analise das contas municipais e 
uma relac;ao entre as despesas de pessoal e a Lei Complementar 
Federal n°1 01 de maio de 2000. Para isso sao observados dados 
relativos a cidade de Curitiba e ao seu orc;amento que, por meio dos 
balanc;os contabeis consolidados, dos exercicios de 2001 a 2007, dao 
subsidios as interpretac;oes que ao final demonstram urn adequado grau 
de responsabilidade com que a prefeitura conduz o orc;amento e as 
ac;oes relacionadas a sustentabilidade municipal, que sao fundamentais 
para a manutenc;ao do Estado e para a garantia do bern comum. 

Palavras-Chave: lndicadores, indices, Gestao Publica, Orc;amentario, 
Sustentabilidade, Curitiba. 
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1. INTRODUCAO 

A contabilidade como urn instrumento para a tomada de decisoes, 

tern proporcionado as empresas grandes oportunidades de 

entendimento do comportamento das riquezas e do aumento ou 

diminui9ao dos seus patrimonies. 0 mesmo pode ser aplicado a uma 

empresa que atende aos interesses da coletividade. Embora nao 

chamadas diretamente de empresa, os 6rgaos e/ou entidades publicos 

tern responsabilidades sabre a organizayao e a execu9ao da Fazenda 

Publica, seu patrimonio e suas varia9oes. Assim, urn controle apurado 

dos fenomenos que afetam as situa9oes oryamentarias, financeiras e 

patrimoniais, e necessaria para garantir urn conjunto de atividades e de 

bens que possam proporcionar o maior grau possivel de satisfa9ao 

social ou de prosperidade do Estado. 

Diante da amplitude do tema, a sua delimitayao passa a ser 

necessaria como forma de garantir a compreensao para uma 

determinada realidade. No caso, a da Prefeitura Municipal de Curitiba, 

tendo como base as normas de Direito Financeiro e os dados contabeis 

publicados em rede de comunicayao e divulgayao ampla como, por 

exemplo, a Internet. 

No contexte da Administra9ao Publica, a Contabilidade Publica -

ramo complexo da ciencia contabil, que decorre da Lei Federal 

n°4.320/64 - esta escriturada em quatro sistemas: Oryamentario, 

Financeiro, Patrimonial e de Compensayao. Porem, a execuyao 

oryamentaria e financeira pode fornecer indicadores importantes que, 

se comparados periodo a periodo, colocam em evidencia a maturidade 

ou nao, com que os administradores publicos desempenham seu papel. 

Tambem nessa seara, a analise de balan9o encontra urn Iugar seguro 

para garantir o avan9o social de uma cidade em desenvolvimento. 

Urn interessante objeto de estudo seria a rela9ao entre a 

Contabilidade da Prefeitura Municipal de Curitiba e os indicadores que 

norteiam as decisoes com que ela promove o bern estar social da 

comunidade Curitibana. Porem, no Brasil, nao existe uniformidade de 



indicadores, ou seja, cada lnstituic;ao Publica estabelece o seu 

conforme suas caracteristicas, e isto gera dificuldades de comparac;ao 

entre os diversos resultados. Mas de qualquer forma, e preciso saber 

qual a diferenc;a entre indicadores e indices, pois muito se tern visto em 

relat6rios de gestoes de Governo estas denominac;oes, que podem vir 

acompanhadas de equivocos, dificultando a compreensao do vulgo 

leitor que tern o direito de estar informado sobre as ac;oes da 

Administrac;ao Publica. 

Em contra ponto, a contabilidade empresarial tern atingido urn 

grande avanc;o com as novas tecnologias de informac;ao e 

comunicac;ao. Das possibilidades de controle que dela surgem, ha 

muitos indices que permitem trac;ar urn planejamento de presente a 

futuro nas organizac;oes. 

Na iniciativa privada - como exemplo - alguns indices extraidos 

de dados do balanc;o contabil, conseguem estabelecer os ciclos 

operacional e financeiro, ou seja, quanta tempo urn determinado 

produto leva para ser produzido, considerando a sua permanencia rios 

estoques e o custo relativo a esse procedimento. Assim, percebe-se 

que a analise e voltada para a maximizac;ao do lucro e os indices 

tratam da necessidade de manter a empresa no mercado competitive. 

Na esfera publica a situac;ao e diferente, pois nao se persegue o 

lucro, uma vez que as receitas, em regra, correspondem as despesas 

para a manutenc;ao do bern estar da comunidade. 

Os servic;os entendidos como publicos tern uma caracteristica 

diferenciada, conforme descric;ao a seguir: 

Consideram-se servic;os publicos o conjunto de atividades e bens que sao 
exercidos ou colocados a disposic;ao da coletividade, visando abranger e 
proporcionar o maior grau possfvel de bem-estar social ou da prosperidade 
publica. (KOHAMA, 2006, p.1 ). 

Claro que o Poder Publico pode e deve manter o seu patrimonio 

e, ate aumenta-lo, mas sempre para atender ao interesse publico. 

Mas a questao e, por ser a Contabilidade Publica o mais 

complexo ramo da ciencia Contabil, poucos sao os profissionais que 

tern desenvolvido pesquisas sobre o comportamento orc;amentario e 
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financeiro das lnstituigoes Publicas. Decorre disso a escassez de 

indicadores e indices voltados a melhoria do setor. Tem-se entao o 

seguinte ponto de vista a defender: Quais sao os indicadores no 

processo de avaliagao dos Balanc;os de uma Prefeitura? 

Como justificativa para a realizac;ao desse estudo, e 

necessaria abordar algumas considerac;oes sabre a Administrac;ao 

Publica. Ela e norteada pelo Direito Administrative, e urn principia 

basilar deste Direito, conforme entendimento doutrinario, e o de que o 

Administrador Publico deve pautar suas decisoes com base na 

"Supremacia do Interesse Publico sabre o Particular e na 

lndisponibilidade do Interesse Publico". Apesar das atuais indagac;oes 

sabre este principia - principalmente na exegese do que seria o 

interesse publico - mecanismos legais de ajuste e responsabilidade 

fiscal tern obrigado os entes publicos a efetuarem a correta prestac;ao 

de contas e o efetivo controle das despesas, com base em 

planejamentos orc;amemtario e financeiro. 

Ao se analisar a hist6ria de nosso Pais, especificamente no 

conceito de Republica, verifica-se que a palavra Republica tern sua 

origem etimol6gica em "res publica" ou "coisa publica". Esta "coisa" tern 

sido tratada como tal - como tambem se percebe na hist6ria - na 

medida em que o cenario politico e administrative revela-se par meio 

de atos de corrupgao, favorecimentos politicos, rna gestao da verba 

publica, enfim, atos que degeneram a estrutura do Estado. 

0 Estado tern sido estudado par pensadores desde a 

AntigOidade. Surgiu da necessidade de organizar e regular a 

convivencia das pess.oas em sociedade. Arist6teles - pensador grego 

(354 a.C.) dizia que: "o homem e urn ser politico, que nascia com 

necessidade de viver em grupo, segundo regras e limites. A familia e a 

projegao das cidades". Assim, na medida em que as "familias" foram 

aumentando, maior a necessidade de se regular a convivencia, que 

muitas vezes era conflituosa em func;ao de disputas par posses ou 

poder. Nada muito diferente dos dias de hoje. De qualquer forma, se 

para garantir a harmonia entre os povos ha a necessidade de uma forc;a 
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coercitiva - Estado, nao se pode permitir que o Estado se arruine, pais 

a sua ruina e a da propria sociedade. 

lmportante tambem perceber que o poder de urn Administrador 

Publico esta na lnstituic;ao e nao nele proprio. 0 administrador passa a 

ser o primeiro servidor do Estado. Em termos de Soberania, soberano e 

o Estado e nao a pessoa. 

Tem-se que entender a necessidade de controle na 

Administrac;ao Publica, como forma de evitar com que as 

Administradores se sintam poderosos e soberanos - alga inaceitavel 

dentro de urn regime democratico puro. 

Urn controle passa pelo conhecimento amplo e detalhado de todos 

os projetos/atividades de urn orgao ou entidade publica. Neste caso, 

atualmente, o orc;amento publico e urn instrumento democratico de 

regularizac;ao das ac;oes publicas. A importancia de existirem 

indicadores no processo de avaliac;ao de urn Balanc;o Contabil de urn 

municipio, repousa na manutenc;ao do Estado, ou seja, na correta 

aplicac;ao dos recur~os advindos dos tributos arrecadados. Sao as 

indicadores que mostram os caminhos percorridos e a percorrer par 

parte da Administrac;ao Publica. 

No caso da Prefeitura Municipal de Curitiba, o Prefeito. e 

responsavel pelo bern estar de aproximadamente 1 milhao e oitocentos 

mil habitantes. 

A Prefeitura de Curitiba tern a obrigac;ao, dentre outras, de 

organizar e manter a seguranc;a e a ordem na cidade. Se os seus 

indicadores demonstram equilibria nas contas publicas, a cidade tern a 

oportunidade de caminhar rumo ao progresso, melhorando o indice de 

desenvolvimento humano dos seus habitantes. Mas se os indicadores 

demonstram desequilibrio nas contas publicas, a cidade corre o serio 

risco de entrar em ruina economica e social. 

Assim, a justificativa dessa pesquisa pauta-se na contribuic;ao 

que ela possa dar a meus conhecimentos, a Universidade Federal do 

Estado do Parana e a qualquer leitor que queira conhecer urn pouco de 

gestao publica, propondo urn estudo cientifico que permita o 

entendimento da forma com que a supremacia do interesse publico 



sobre o particular e a indisponibilidade do interesse publico, razoes 

norteadoras das ac;oes publicas administrativas, podem ser 

evidenciadas pelos balanc;os contabeis. 

Justificada a pesquisa, e importante mencionar que o objetivo 

geral e o de extrair, a partir dos balanc;os contabeis da Prefeitura 

Municipal de Curitiba dos anos de 2001 a 2007, indicatives que 

permitam avaliar a gestao dos recursos publicos diante de legislac;ao 

pertinente. E para . que isto se concretize, este objetivo sera 

desmembrado nos seguintes objetivos especfficos: ldentificar nos 

balanc;os valores especfficos que possam compor a analise dos 

indicadores utilizados pelo Governo Federal para avaliar as contas da 

Prefeitura de Curitiba; ldentificar nos balanc;os os valores relativos a 
receita corrente lfquida como forma de enquadramento na Lei 

Complementar n° 101/00- Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Na sequencia sera apresentada a fundamentac;ao te6rica 

pertinente a esta monografia. 

2. FUNDAMENTACAO TEORICA 

A contabilidade e a ciencia que estuda o patrimonio a 
disposic;ao das Aziendas, que sao as entidades que se caracterizam 

pela autonomia administrativa, financeira e contabil; que se 

movimentam aparentemente como entidades personalizadas, sem , 

entretanto, constituir autarquia e nao estando separadas da entidade 

administrativa a que pertence. 

Na esfera da Administrac;ao Publica, a Lei Federal n°4.320/64, 

em seu artigo 83. diz: "Atraves das contas, a contabilidade faz 

evidenciar a situac;ao de todos quantos, de qualquer modo, 

arrecadem receitas, efetuem despesas, administrem ou guardem 

bens pertencentes ou confiados a Fazenda Publica". 
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E ela tambem que define a contabilidade no setor publico, pois 

tambem, no publico, ha bens que devem ser contabilizados e 

administrados, como ja se disse anteriormente. 

Uma vez que se tern a necessidade de controlar os bens 

publicos, percebe-se a necessidade de instrumentos que garantam o 

progresso econ6mico e financeiro. Assim, a Administrayao Publica 

baseia-se na Constitui9ao Federal Brasileira, de 1988, que em seu 

paragrafo 9°, inciso I, do artigo 165, diz: 

Cabe a lei complementar: 
I - dispor sabre o exercicio financeiro, a vigemcia, os prazos, a elaboragao e 
a organizagao do plano plurianual, da lei de diretrizes orgamentarias e da lei 
orgamentaria anual. 

Na data de 04 de maio de 2000, foi editada a Lei Complementar 

n° 101 - Lei de Responsabilidade Fiscal - com a finalidade de 

estabelecer normas de finan9as publicas voltadas para a 

responsabilidade fiscal. A partir dai os gastos publicos passaram a ser 

mais bern fiscalizados e equilibrados. No artigo 1°, paragrafo 1°, da 

referida Lei, tem-se o seguinte: 

A responsabilidade na gestae fiscal pressupoe a agao planejada e 
transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de 
afetar o equilibria das contas publicas, mediante o cumprimento de metas de 
resultado 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 par antecipagao de receita, concessao de garantia e 
inscrigao em Restos a Pagar. 

Percebe-se com esta Lei, que a responsabilidade com a 

Administra9ao Publica come9a a ter maior valor, inclusive com o 

estabelecimento de metas de resultado. 

A palavra chave e o equilibrio das contas publicas. E ele que 

possibilitara o estabelecimento de metas de crescimento e a diminui9ao 

de riscos oriundos, muitas vezes, de atos de corrup9ao como ja foi 

mencionado. 

Na esfera da Prefeitura Municipal de Curitiba, a cada exercicio 

financeiro, sao editadas Leis regulamentando as suas contas. Como 



exemplo, em 2007 foi publicada a Lei n° 12.592 de 20 de dezembro de 

2007, que estimou a Receita e fixou a Despesa do Municipio de 

Curitiba para o exercicio financeiro de 2008. 

Em seu artigo 2° a estimativa de Receita definiu o montante de 

R$ 3.204.000.000,00 (tres bilhoes duzentos e quatro milhoes de reais), 

decorrentes da arrecadagao de tributos, contribuigoes e demais 

receitas correntes e de capital. No artigo 3°, da mesma lei, e fixada a 

despesa em igual valor. 

Ap6s estas consideragoes, para uma melhor organizagao das 

ideias que fundamentam esta pesquisa serao explorados os seguintes 

itens para encaminhar a discussao: origem dos indicadores; principais 

aspectos a serem estudados sabre indicadores; tipos de indicadores; 

gestao privada e gestao publica; indicadores utilizados para avaliar a 

gestao de uma pessoa juridica de direito privado; indicadores utilizados 

para avaliar a gestao de uma pessoa juridica de direito publico interno; 

indicadores utilizados pelos 6rgaos de controle externo e interno. 

2.1. ORIGEM DOS INDICADORES 

Para urn melhor entendimento da origem dos indicadores sera 

apresentado urn panorama da origem dos indicadores no mundo e outro 

no Brasil. 

2.1.1. No Mundo 

Pode-se identificar a origem dos indicadores com o surgimento da 

estatistica no mundo. 

Etimologicamente estatistica deriva do latim status - Estado -

aqui designada para a coleta e apresentagao de dados quantitativos de 

interesse do Estado. 



Por meio da estatistica pode a ciencia se realizar, e a ciencia 

pode ser entendida como urn conjunto de conhecimentos adquiridos 

metodicamente, sistematizados e ordenados, com base em relac;oes 

objetivas e que estejam sujeitos a verificac;ao e comprovac;ao, assim 

entendido que, Conjunto e a reuniao de elementos coerentes entre si; 

Metodo e o caminho que o raciocinio do cientista percorre para estudar 

o objeto da sua ciencia; Objeto e sobre o que incide o estudo daquela 

ciencia, ou a parcela da realidade a qual uma determinada ciencia se 

dedica a estudar. 

Ciencia e estatistica nao andam separadas e a hist6ria demonstra 

que a coleta e a observac;ao de dados tern tido suma importancia 

quando da tomada de decisoes, como por exemplo, no recenseamento 

dos Judeus ordenado pelo lmperador Cesar Augusto: 

Aconteceu naqueles dias que saiu um decreto emanado de Cesar Augusto, 
para que fossem recenseados todos os que vivessem no Imperio. Este 
primeiro recenseamento foi feito, quando Quirino era governador da Siria. 
lam todos se recensear, cada um na sua cidade natal. E subiu tambem Jose 
da Galileia, da cidade de Nazare, a Judeia, a cidade de David, que se 
chamava Belem, porque era da casa e da familia de David, para se alistar 
com a sua esposa, Maria, que estava gravida. Enquanto estavam em Belem, 
completaram-se os dias para o parto e Maria deu a luz o seu filho 
primogenito, o enfaixou e reclinou numa manjedoura, pois nao havia Iugar 
para eles na estalagem ( ... ) (Bfblia, Lucas 2, 1-7). 

Percebe-se que por meio de urn levantamento estatistico como 

esse seria possivel indicar a quantidade exata da populac;ao judaica 

daquela epoca, a principia ha 2.008 anos atras. 

Assim, como instrumento auxiliar da pesquisa cientifica, a 

estatistica pode ser entendida como a ciencia do significado e do uso 

dos dados. 

Como referencia ao surgimento da estatistica no mundo, no 

seculo XVII, John Graunt (1620 - 1674), pr6spero negociante de 

tecidos em Londres - lnglaterra, publicou urn livro intitulado Natural and 

Political Observations Mentioned in a following Index and Made upon 

the Bills of Mortality, baseado em analises de dados sobre razoes e 

proporc;oes de fatos vitais, que demonstrou a existencia de urn maior 

nascimento de crianc;.as do sexo masculino, embora a distribuic;ao de 



pessoas do sexo masculine e feminine fosse equilibrada na populac;ao 

geral, ou seja, havia maior indice de mortalidade nos primeiros anos de 

vida, especialmente nas zonas urbanas de Londres em relac;ao as 

zonas rurais. Nascia assim, a primeira tentativa para se tirar 

conclusoes a partir de dados numericos. No caso especifico, foi a 

denominada Aritmetica Politica, que evoluiu para o que hoje se ch,arna 

demografia. 

De urn estudo apurado decorrente da coleta de determinadas 

informac;oes estatisticas, podem surgir os indicadores, que nao sao 

simplesmente dados, mas uma referencia que permite analisar os 

dados em termos de qualidade, resultado, impacto, etc., relativamente 

a processes objetivos ou subjetivos. 

0 surgimento de indicadores no Mundo pode ser atribuido a 

necessidade da sociedade avaliar a si propria em relac;ao as mudanc;as 

ocorridas durante urn determinado tempo. 

Na decada de 1920, nos EUA, o Governo criou urn relat6rio 

detalhado que continha as tendencias sociais da epoca, ou seja, urn 

primeiro esforc;o para ensejar uma mudanc;a social, ja que por meio de 

uma visao sis~emica - indicadores - poderia se trac;ar novos objetivos 

em termos de governabilidade. 

Mas foi ap6s a Segunda Guerra que se consolidou a ideia de 

indicadores, com o intuito de combater a degradac;ao economica dela 

proveniente, com novos objetivos baseados em dados estatisticos, 

como no caso das taxas de desemprego, crimes, niveis de consume, 

etc. Nascia entao os indicadores economicos. 

Nos anos 60 foram numerosos os paises que, diante de situac;oes 

insatisfat6rias, reuniram dados regulares para compor indicadores, que 

passaram a influir diretamente nas questoes da vida social, politica e 

economica, produzindo informac;ao suficiente para que se detectasse 

urn problema e pensasse em suas possiveis soluc;oes. 

Ja na decada de 1970 alguns indicadores pesquisados pela 

Organizac;ao das Nac;oes Unidas - ONU, mostraram que nem sempre o 

crescimento economico garantia a inexistencia de pobreza, e esta foi a 

grande discussao politica da epoca. Comec;ou a surgir os primeiros 
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conceitos do que seria qualidade de vida. Assim, de indicadores 

economicos, surgiu outra variavel que era o indicador social de 

qualidade de vida. 

Ao final da decada de 1990, com o surgimento de uma sofisticada 

infra-estrutura tecnol6gica, os indicadores foram norteadores de 

gestoes governamentais, permitindo a implementac;ao e a discussao de 

polfticas publicas em carater global, tanto na area economica quanto 

social e gerencial. 

2.1.2. No Brasil 

0 Brasil caracterizou-se tambem pela busca de indicadores. Eles 

podem surgir na medida em que ha urn progresso, sendo responsaveis 

pela demanda de politicas publicas que possam suportar as mudanc;as 

sociais. 

Para o estudo de dados estatisticos, foi criada durante o periodo 

Imperial -1871, no Brasil, a Diretoria Geral de Estatistica. Com o 

passar dos anos, principalmente com o advento da Republica, o 

Governo sentiu a necessidade de ampliar o trabalho, especificamente 

ap6s a implantac;ao do Registro Civil de Nascimentos, Casamentos e 

Obitos. Assim, no ano de 1934 a Diretoria Geral de Estatistica foi 

extinta e passou a se denominar de lnstituto Nacional de Estatistica -

INE, que no ano de 1937 incorporou o Conse.lho Nacional de Geografia, 

adquirindo entao nova denominac;ao, lnstituto Brasileiro de Geografia e 

Estatistica- IBGE. 

0 IBGE, atualmente, constitui-se no principal provedor de dados e 

informac;oes do pais, e sua missao e a de "retratar o Brasil com 

informac;oes necessarias ao conhecimento da sua realidade e ao 

exercicio da cidadania". Ele e uma instituic;ao da administrac;ao publica 

federal, subordinada ao Ministerio do Planejamento, Orc;amento e 

Gestao e, em seu trabalho, identifica e analisa o territ6rio, conta a 
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populagao, mostra como a economia evolui atraves do trabalho e da 

produgao das pessoas, revelando ainda como elas vivem. 

Em 1920, por meio da Diretoria Geral de Estatistica foi realizado 

o primeiro recenseamento das industrias brasileiras. Utilizou-se de um 

questionario industrial para os estabelecimentos fabris em geral, e de 

dois outros questionarios, um destinado ao levantamento de salaries 

dos operarios das fabricas e outro dos operarios das usinas 

agucareiras. 

Ja em 1940 foi incluida, pelo IBGE, no Censo Industrial, a 

atividade das industrias rurais, especificamente nas questoes de 

beneficiamento de algodao, cafe e arroz, farinha de mandioca, 

vitivinicultura, laticinios, carnes e derivados. Tinha-se entao a analise 

baseada em indicadores de produgao, ou seja, economicos. 

Ainda na esfera economica, em dezembro de 1953, foi publicado 

o primeiro Anuario Estatistico do Brasil, que continha. alem das 

informagoes censitarias industriais e rurais, as que versavam sobre o 

balango de pagamentos. Foi uma contribuigao objetiva para o 

conhecimento da situagao do comercio e das finangas do Brasil na 

epoca. Como exemplo, o deficit das transagoes internacionais do pais 

atingiu 12.266 mil hoes de cruzeiros em 1952, contra 5. 763 milhoes, em 

1951. Os atrasos nos pagamentos comerciais cresceram de 448 

milhoes, em 1951, para 10.435 mil hoes em 1952. Os indicadores 

permitiram estabelecer parametres de comparagoes entre periodos 

distintos, embasando o governo na diregao do pais. 

2.2. PRINCIPAlS ASPECTOS SOBRE INDICADORES 

Como exposto anteriormente, a estatistica e a ciencia nao estao 

separadas. Portanto, um aspecto que deve ser considerado em relagao 

aos indicadores e o de que eles atendem a determinadas verdades 

cientificas, ou seja, tanto as verdades da ciencia quanto os indicadores 

resultam da verificagao e comprovagao de dados. Assim, da mesma 



1:.! 

forma em que a ciencia e constantemente renovada por verificac;oes e 

comprovac;oes novas, os indicadores tambem sofrem a ac;ao do tempo e 

das circunstancias inerentes ao progresso da sociedade. Toda e 

qualquer informac;ao estatistica e, portanto, provis6ria. 

Outro aspecto e o de que todo e qualquer indicador pode ser 

responsavel pelo surgimento de conceitos e teorias. Ambos, de carater 

provis6rios, tern consistencia desde que haja confianc;a nas 

informac;oes fornecidas. Se a pesquisa estatistica foi bern elaborada, 

com resultados consistentes, os conceitos e as teorias poderao ser 

validados cientificamente conforme o caso. Mas, se a pesquisa for mal 

dirigida, desprezando, por exemplo, urn determinado publico alvo, sera 

objeto de descredito e em nada contribuira para o objetivo previamente 

estabelecido. 

Dentro desta visao, serao apresentados na sequencia os 

conceitos de indicadores e de indices, bern como a diferenc;a entre 

eles. 

2.2.1. Conceito de lndicador 

Associado a ideia de desempenho, OS indicadores sao utilizados 

em todo e qualquer planejamento estrategico orientado para a obtenc;ao 

de resultados. De acordo com uma determinada area do conhecimento, 

o conceito de indicador assume caracteristicas diversas atreladas a 
realidade a que esteja ligado. Mas, a seguir serao apresentados dois 

conceitos genericos que sugerem urn born entendimento: 

- lndicadores sao parametres que permitem medir as diferenc;as 

entre uma situac;ao desejada e uma situac;ao atual, num determinado 

processo; (extra id o de www.qualitas.eng.br/qualitas_artigos_indicadores.html

acesso em: 25/03/2008) 

- lndicadores sao medidas ou atribuic;ao de numeros a objetos, 

acontecimentos ou situac;oes, segundo determinadas regras. (extraido 
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do artigo de Maria das Gragas Rua, Desmistificando o problema: JJma 

rapida introdugao aoestudo dos indicadores). 

Pode-se inferir que urn indicador e alga que ajuda no 

entendimento de onde voce esta, que caminho devera seguir e quanta 

falta para atingir aquila que voce quer. Urn born indicador pode alertar 

para urn problema antes mesmo de ele acontecer, e no caso de ele 

acontecer, pode mostrar o que precisa ser feito para corrigi-lo. 

2.2.2. Conceito de indice 

Associado, tambem, a questao de desempenho, OS indices sao 

informagoes utilizadas pelo planejamento estrategico, da mesma forma 

que os indicadores, para auferir resultados. De acordo com o artigo de 

Maria das Gragas Rua, "Desmistificando o problema: uma rapida 

introdugao ao estudo dos indicadores", Os indices consistem em 

relagoes observaveis entre variaveis ou entre uma variavel e uma 

constante. Assim, podem representar padroes de medidas ou unidades 

de medidas dos indicadores, que permitem uniformidade de informagao, 

estabelecem metas e diretrizes de acompanhamento, e sao expresses, 

em sua maioria, na forma de valores relatives. 

2.2.3. Diferenga entre lndicador e indice 

Enquanto OS indicadores estabelecem urn parametro de analise 

entre uma determinada situagao atual e a situagao desejada, os 

indices demonstram · na forma de relagao, a exata medida dos 

indicadores. Por exemplo: ao se estabelecer urn indicador de 

"satisfagao de clientes", qual sera a variavel de medida para este 

indicador? A resposta esta no indice, que podera ser descrito como a 
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relac;ao - divisao - entre o numero de devoluc;ao de mercadorias e o 

numero de clientes. Ter-se-ia entao a seguinte tabela: 

INDICADOR iN DICE 

Satisfac;ao de clientes N° devoluc;ao/ N° clientes 

Estabelecida a diferenc;a, se dada enfase aos indicadores e para 

isto alguns tipos de indicadores serao exemplificados na sequencia. 

2.3. TIPOS DE INDICADORES 

Para se efetuar uma classificac;ao de indicadores, e preciso 

identificar a que tema ele esta atrelado. A tematica e o ponto de partida 

para o estabelecimento de urn ou mais indicadores. Se o tema for 

educac;ao, que tipo de indicadores permitirao demonstrar o 

desempenho das escolas, dos professores e/ou dos alunos? Ou, se o 

tema for saude, quais OS indicadores que permitiriam justificar a 

necessidade de investimentos em processes sanitarios? Percebe-se 

que os temas podem ser escolhidos aleatoriamente de acordo com o 

objetivo da pesquisa. 

0 Departamento de Estatistica Ambiental da Organizac;ao das 

Nac;oes Unidas - ONU apresenta urn modelo, em conformidade com o 

IBGE, de temas relevantes que podem ser comparados com outros 

paises, permitindo a analise de indicadores globais. Neste modelo ha 

· uma padronizac;ao com os seguintes temas: Meio Ambiente; Economia; 

Educac;ao; Governo; Habitac;ao Popular; Recreac;ao; Utilizac;ao dos 

Recursos; Saude; Seguranc;a Publica; Sociedade; Transporte. Assim, e 
possivel medir o desempenho de cada area, especifica da gestao 

governamental, entre diversos paises. 
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Uma vez definido o tema a ser explorado, sao estabelecidos os 

indicadores, que podem ser classificados em: simples ou compostos, 

quando decorrem de uma ou mais medic;oes; especificos ou globais, 

quando buscam resultados para uma organizac;ao. como um todo ou 

apenas urn setor; direcionadores ou resultantes, quando fazem 

previsao de resultados ou indicam o que aconteceu. 

Enquanto medidores de desempenho, os indicadores sao de 

grande valia para analisar questoes de eficiencia, eficacia e de 

impacto nas organizac;oes. 

Na sequencia serao apresentados tres tipos de indicadores, que 

podem ser aplicados para temas especificos da area a que estejam 

relacionados. 

2.3.1. lndicador de Produtividade 

Esta subordinado a determinado processo produtivo dentro de 

uma organizac;ao. Utilizado para medir a utilizac;ao de recursos 

disponiveis em urn determinado procedimento interno, indica a 

eficiencia com que a produc;ao de produtos e/ou servic;os ocorre. Se 

este indicador aprese.ntar indices de melhora, comparado em periodos 

distintos, significa que houve uma otimizac;ao do processo produtivo 

com consequente reduc;ao de custos para a organizac;ao. 

Urn exemplo pode ser demonstrado por meio de urn indice de 

produc;ao com a seguinte caracteristica: quantidade de sapatos 

produzidos em relac;ao a urn determinado periodo de tempo, por uma 

empresa ficticia. 

Calc;ape Industria de Sapatos Ltda. 

Periodo segunda-feira terc;a-feira quarta-feira 

Produc;ao de sapatos 250 unidades 300 unidades 320 unidades 
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Ve-se que, neste exemplo, a produtividade da empresa na 

segunda-feira e menor do que nos outros dias. Com estas informac;oes 

e possivel trac;ar uni ciclo produtivo, identificar possiveis causas e 

apontar alternativas para melhorar o indice do indicador 

"prod utividade". 

2.3.2. lndicador de Qualidade 

Para este tipo de indicador poderia ser feita a seguinte indagac;ao: ao que 

determinada empresa se propos, foram feitas coisas tao bern quanta deveriam ter 

sido feitas? 

A qualidade tern a ver com a eficacia com que determinada atividade e/ou 

produc;ao e desenvolvida. Enquanto no indicador de produtividade a variavel de 

analise e a eficiencia, ou seja, os resultados alcanc;ados versus os recursos internos 

utilizados, no indicador de qualidade a variavel e a eficacia, que "reflete a qualidade 

e adaptabilidade dos produtos e servic;os, ou ainda quao bern as expectativas do 

cliente estao sendo atendidas frente aos seus requisites. A eficacia pode ser medida 

por meio dos resultados alcanc;ados pela organizac;ao frente ao que foi planejado". 

(Silva, Renata Ferreira da - Qualypro 2007). 

0 indicador de qualidade tern enfase nos resultados dos processes, voltado 

ao atendimento do cliente/usuario. Por exemplo, qual o resultado obtido pelas 

instituic;oes de ensino superior, especificamente nos cursos de Direito, da cidade de 

Curitiba, no ano de 2007? A resposta esta na relac;ao entre o numero de graduandos 

formados de cada instituic;ao e o total dos aprovados no exame da Ordem dos 

Advogados do Brasil - OAB, hoje, principal instrumento de avaliac;ao do 

desempenho das instituic;oes de ensino do Direito no pais. Multiplicando-se o 

resultado por 1 00 tem-se o percentual por instituic;ao. Logo, e possivel concluir que 

quanta maior a aprovac;ao no exame supra citado, maior a qualidade das instituic;oes 

de ensino referenciadas. 

lmportante dizer tambem que a qualidade tern a ver com a concorrencia. E 
com base nos resultados de processes dos concorrentes que se pode obter maior ou 

menor qualidade. Segundo Carvalho (2006), foi em 1987, em func;ao do fenomeno 
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da globaliza<;ao, que surgiu a necessidade de se estabelecer padroes de qualidade 

por meio de urn sistema de garantia da qualidade, denominado de sistema ISO 

(International Organization for Standartization}, a serie 9000. Trata-se de urn sistema 

de qualidade baseado em processos que sao observados, verificados, padronizados 

e adequados a normas que fixam requisites ou exigencias minimas para que urn 

produto e/ou servi<;o tenha urn padrao de qualidade suficiente para ser competitivo, 

atendendo -as necessidades de satisfa<;ao dos clientes. Uma vez atendidas - as 

exigencias, ocorre a emissao de urn certificado de qualidade (ISO) que pode ser 

utilizado como "passaporte" para novas mercados, globais. 

2.3.3. lndicador de Sustentabilidade 

0 indicador de sustentabilidade e diferente dos tradicionais 

indicadores economicos, sociais e de desenvolvimento. Enquanto os 

indicadores tradicionais referem-se a mudan<;as _ocorridas em .uma 

determinada area ou tema, o indicador de sustentabilidade tern a ver 

com a realidade entre tres ou mais segmentos intimamente 

relacionados. De acordo com o site www.sustainablemeasures.com, ha uma 

inter-rela<;ao entre diversas partes de urna comunidade. Comunidade 

seria representada par uma teia que mostra a intera<;ao em urn 

determinado ambiente economico e social, conforme figura a seguir 

adaptada do mesmo site. 
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0 indicador de sustentabilidade considera dois ou mais aspectos para se 

avaliar uma gestao, seja ela governamental ou nao. Na figura acima se pode extrair 

que, por exemplo, o variavel emprego (Jobs) afeta a taxa de pobreza (Poverty), que 

pode estar relacionada com a taxa de crimes (Crime) de uma sociedade. Da mesma 

forma, a saude (Health) pode estar diretamente ligada a qualidade do ar (Air Quality) 

e a qualidade da agua (Water Quality). 

Ocorre entao uma interac;ao entre diversos indicadores. E o caso do indicador 

GOP (Gross Domestic Product) que para o Brasil e descrito como PIS (Produto 

Interne Bruto). Ele e utilizado para estudos de macroeconomia e e representado pela 

soma de todos os bens e servic;os finais produzidos em uma determinada regiao 

(pais, estado ou cidade), durante urn determinado periodo de tempo (mes, trimestre, 

ano, etc). 

Outro exemplo, e o caso do indice de Desenvolvimento Humano (IDH) que da 

subsidies para o indicador de desenvolvimento da populac;ao de uma determinada 

regiao em comparac;ao com outra. 0 IDH, leva em considerac;ao a riqueza, 

alfabetizac;ao, educac;ao, ·expectativa de vida, taxa de natalidade e outros fatores, e 

tern como fundamento uma maneira padronizada de avaliac;ao e medida do bern 

estar de uma populac;ao. 0 IDH foi desenvolvido em 1990 por urn economista 

paquistanes, Mahbub ul Haq, e e utilizado pelo Programa das Nac;oes Unidas para o 

Desenvolvimento, desde 1993. Anualmente, os parses membros da Organizac;ao 

das Nac;oes Unidas - ONU sao classificados e listados em melhor ou pior posic;ao, 

conforme o indice alcanc;ado. 

2.4. GESTAO PRIVADA E GESTAO PUBLICA 

Ap6s as considerac;oes sobre alguns tipos de indicadores e, levando em conta 

o objetivo deste trabalho que sera o desenvolvimento de urn estudo de caso ligado 

ao setor publico de servic;os, se faz necessaria uma breve diferenciac;ao entre a 

gestao privada e publica. 

Se analisarmos sob a 6tica da pessoa juridica, no Brasil a classificac;ao de 

pessoas juridicas se da por meio do C6digo Civil Brasileiro, especificamente em 
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seus artigos 40 a 44 que explicita que as pessoas juridicas sao de direito publico -

interno ou externo, e de direito privado. 

Na sequencia serao apresentados conceitos genericos sobre os tres tipos de 

pessoa juridica. 

2.4.1. Pessoa Juridica de·Direito Publico lnterno 

Sao os 6rgaos da Administragao Direita - Uniao, Estados, Distrito Federal e 

Municipios, e as entidades da Administragao lndireta - Autarquias e fundagoes 

publicas. 

2.4.2. Pessoa Juridica de Direito Publico Externo 

Sao os 6rgaos internacionais, sem fins lucrativos, que atuem entre paises 

visando a integragao e ao progresso mundiais. Urn exemplo seria a Organizagao das 

Nagoes Unidas- ONU. 

2.4.3. Pessoa Juridica de Direito Privado 

Sao as sociedades empresariais em geral, que visam lucro; as associagoes 

que auferem lucro mas nao podem distribui-lo a seus associados tais como as 

esportivas, espirituais, cooperativas, ONGs, filantr6picas, confessionais, etc., tendo 

que aplicar diretamente em seu objeto de trabalho; as empresas publicas, em que 

100% do patrimonio pertence a uma pessoa juridica de dire ito publico, tal como a 

Caixa Economica Federal; as sociedades de economia mista, representadas por 

uma S/A em que pelo menos 50% + 1 do capital pertence a uma pessoa juridica de 

Direito Publico e o restante capital privado, tais como o Banco do Brasil, a Petrobras 

e a Companhia Paranaense de Energia Eletrica - Copel; e as Fundagoes que s6 
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tenham patrimonio, sem s6cios mas com gestores e que sao fiscalizadas pelo 

Ministerio Publico, como exemplo a Fundagao 0 Boticario. 

Diferenciados os tipos de pessoa juridica, pode ser dada enfase nos 

principais indicadores utilizados para a gestao. 

2.5. INDICADORES UTILIZADOS PARA AVALIAR A GESTAO DE UMA 

PESSOA JURiDICA DE DIREITO PRIVADO 

Orientada para resultado, . uma empresa deve ter como ferramenta urn 

eficiente planejamento estrategico, que permita ao empresario uma visao adequada 

da necessidade de controlar o destino da organizac;ao. Segundo Kepner-Tregoe, 

Ha varios anos, diversos economistas acreditavam que as empresas norte-americanas, 
principalmente os conglomerados e as grandes multinacionais, estavam a salvo dos estragos 
causados pelos ciclos economicos. Seu tamanho e sua abrangencia as tornavam mais ou 
menos invencfveis. As experiencias praticas com executives com os quais trabalhamos nao 
sustentam esse ponto de vista. Eles conhecem a fragilidade e vulnerabilidade de suas 
organizac;oes e querem assumir o comando de seus destinos. (Kepner-Tregoe, lnc.1993, p.5). 

Nao basta ser grande e estavel, pois a instabilidade e uma constante nos 

ambientes economicos, ·e necessaria se faz uma apurada visao da realidade 

presente e futuro, com o objetivo de garantir a sobrevivencia da organizac;ao. Para 

isto e que sao utilizados indicadores, OS quais permitam orientar 0 empresario para 

urn caminhar sadio, sabendo neutralizar as ameac;as e reforc;ar as oportunidades. 

A seguir serao apresentados tres principais indicadores utilizados no 

ambiente empresarial. 

2.5.1. lndicador Financeiro de Liquidez 

Utilizado para medir a situac;ao financeira da empresa por meio 

de indices extraidos de demonstrac;oes financeiras, permite visualizar a 

estrutura de capitais e a relagao entre os bens, direitos e obrigag6es 

da empresa. Como exemplo de urn indice financeiro tem-se o indice de 

liquidez. 
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De acordo com MARTINS (1992, p.245), "Os indicadores de 

liquidez visam medir a capacidade de pagamento de uma empresa, ou 

seja, sua habilidade em cumprir corretamente as obriga<;oes passivas 

assumidas." 

0 autor referencia o indice de liquidez como indicador de 

liquidez. Como ja observado anteriormente, o indice e a rela<;ao que 

permite quantificar o indicador. Dai a interpreta<;ao dada pelo autor 

sobre indicadores de liquidez, que podem ser identificados sob varios 

indices. 

Assim, os indices de liquidez sao uma medida de avalia<;ao da 

capacidade financeira da empresa para satisfazer seus compromissos 

frente a terceiros, permitindo avaliar quao s61ida e a sua base 

financeira, a partir de dados do balan<;o contabil. 

Os indices de liquidez podem ser divididos em quatro tipos: 

Liquidez Geral, que e a rela<;ao entre o ativo circulante e o passivo 

circulante em Iongo prazo; Liquidez lmediata, sendo a rela<;ao entre as 

disponibilidades e o passivo circulante; Liquidez Corrente, que e a 

rela<;ao entre o ativo circulante e o passivo circulante; e Liquidez Seca, 

que se traduz na rela<;ao entre o disponivel, titulos a receber, outros 

ativos e o passivo circulante. 

2.5.2. lndicador Financeiro de Estrutura de Capital 

Quando se analisam os indicadores da estrutura de capital de 

uma empresa, referencia-se aos indices utilizados para medir a 

estrutura das fontes de recursos que a constitui, ou seja, se a empresa 

utiliza-se mais de recursos de terceiros ou dos recursos dos 

proprietarios. Conforme afirma IUDICIBUS (1995, p. 1 05) "Estes 

quocientes relacionam as fontes de fundos entre si, procurando retratar 

a posi<;ao relativa do capital proprio com rela<;ao ao capital de 

terceiros". 
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Os indices de estrutura de capital tambem podem ser divididos 

em quatro tipos: Participa9ao de Capital de Terceiros, que e a rela9ao 

entre os investimentos de terceiros e o patrimonio liquido; Composi9ao 

do Endividamento, obtido com a rela9ao entre o passivo circulante e o 

investimento de terceiros; lmobiliza980 do patrimonio liquido, que e a 

rela9ao entre o ativo permanente e o patrimonio liquido; e o indice de 

capitaliza9ao, que e obtido com a rela9ao entre a soma dos capitais 

pr6prios medios e 0 ativo medio. 

2.5.3. lndicador Economico de Rentabilidade 

Quando se analisa a rentabilidade da empresa o enfoque passa a 

ser economico e nao mais financeiro, pois ha a inclusao da variavel 

rendimento, ou seja, segundo MATARAZZO (1998, p. 181) " ... quantos 

renderam OS investimentos e, portanto, qual 0 grau de exito economico 

da empresa." 

Os indices de rentabilidade tambem podem ser extraidos das 

demonstra96es contabeis, como por exemplo: indice de produtividade, 

sendo a rela9ao entre as vendas liquidas e o ativo medio; indice de 

margem liquida, que· e a rela9ao entre o lucro liquido e as vendas 

liquidas; o indice de rentabilidade do ativo, obtido com a rela9ao entre 

o lucro liquido e o ativo medio; e o indice de rentabilidade do 

patrimonio liquido, obtido da rela9ao entre o lucro liquido e o 

patrimonio liquido medio. 

Este indicador de rentabilidade pode gerar informa9ao que 

permite decidir o futuro de uma empresa, ou seja, se ela for rentavel, 

pode receber novos investimentos, e se nao for rentavel pode extinguir

se com o tempo. 

Como forma de aprofundar a pesquisa rumo ao setor publico de 

servi9os serao avaliados a seguir alguns indicadores exemplificativos, 

que permitirao a compreensao da realidade proposta, bern como 

algumas considera96es sobre a gestao de urn Governo. 
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2.6. INDICADORES UTILIZADOS PARA AVALIAR A GESTAO DE UMA 

PESSOA JURfDICA DE DIREITO PUBLICO INTERNO 

Diferentemente da iniciativa privada, na esfera administrativa 

publica o resultado nao e sinonimo de lucro. Esta e uma das diferent;as 

entre o Publico e o Pi'ivado. 

Mas, poder-se-ia apontar tambem que uma empresa publica 

jamais entra em processo de falencia, o que nao e verdadeiro para a 

empresa privada. Ou entao, que a empresa publica e a casa da mae 

Joana, referindo-se a urn brocardo popular, significando que todo 

mundo usa e abusa sem a contrapartida da responsabilidade. Enfim, 

quando se analisa -uma e outra, pode-se dizer que ambas sao 

administradas por pessoas que possuem instintos equivalentes, como 

por exemplo, o de sobrevivencia. A diferent;a e que a empresa publica 

administra urn bern publico, comum a todos, e a empresa privada existe 

para administrar o bern de seus proprietaries. Talvez ai esteja a salutar 

diferent;a, ou seja, ate que ponto o gestor publico se preocuparia com a 

coisa publica, ja que, a principia, nao lhe pertence diretamente? 

Se os indicadores utilizados para a avaliar a gestao privada 

buscam urn equilibria da empresa para que ela nao deixe de existir, e 

para isso pensa-se em lucro, na esfera publica o maior bern a ser 

mantido e a manutent;ao do Estado. E ele que garante a segurant;a e a 

manutent;ao da ordem entre as pessoas em sociedade. Sem o Estado 

nao ha garantia de que as pessoas convivam harmoniosamente. 

Recordando urn velho livro de cabeceira, escrito por urn 

Florentino chamado Nicolau Maquiavel, e possivel entender o motivo 

por que as empresas publicas tendem a nunca quebrar. E claro que 

elas prestam servit;os essenciais a manutent;ao da vida, e por isto sao 

imprescindiveis, mas cabe aqui, transcrever urn pedat;o da obra 

denominada "0 principe", do autor citado: 

todos veem o que tu pareces, poucos percebem o que tu es; e estes poucos 
nao se arriscam a fazer oposi<;ao a opiniao dos muitos, que tem autoridade 
do Estado que os defende; e nas a<;oes de todos os homens, e em especial 
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do Principe, que nao tern a quem recorrer, si guarda al fine. Entao, querendo 
um principe veneer e manter o Estado os meios serao sempre considerados 
nobres; pois o vulgo esta sempre apegado as aparencias e aos fins das 
coisas; eo mundo nao e senao o vulgo.(MAQUIAVEL, 1513) 

A obra citada nada mais e do que uma carta de recomendac;oes 

dirigidas ao Principe Lourenc;o de Medici - Florenc;a, ltalia - entre os 

seculos XV e XVI, mas que ainda hoje encontra significado na hist6ria 

politica dos Governos. Oeste trecho originou-se a interpretac;ao de que 

os fins justificam os meios. E o que seriam, afinal, os fins do Estado? A 

resposta e: os fins de urn Estado sao manter o proprio Estado, ou seja, 

sem o Estado nao ha a garantia do bern comum e, conseqOentemente, 

as pessoas viveriam em constante conflito, ja que o autor dizia que "os 

homens vivem em conflitos, e a natureza dos homens, e as sociedades 

sao conflituosas e e born que seja assim". Ora, isto explica a 

necessidade de o Estado garantir a ordem e a seguranc;a por meio de 

seu poder de coerc;ao, que e o poder de exigir que a sociedade viva de 

acordo com as normas, sendo punida quando as infringir. 

Ap6s estas considerac;oes sobre as caracteristicas de urn 

Governo, e necessaria perceber que a gestao publica tern a ver com 

tudo aquilo que se refere ao atendimento das necessidades das 

pessoas para as quais ela presta urn servic;o, ou seja, a garantia de 

educac;ao, saude, seguranc;a, emprego, renda, etc. 

Como ja explicitado, os indicadores surgem dos temas a que 

estejam relacionados. Entao, na gestao publica podera existir uma 

infinidade de indicadores, os quais nao possuem ainda uma 

padronizac;ao, ja que- estao atrelados a realidade de cada localidade 

publica. 

A titulo de exemplificac;ao, serao apresentados a seguir tres tipos 

de indicadores, com base nos temas de saude, educac;ao e emprego, 

respectivamente. 
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2.6.1. lndicador de Natalidade na Cidade de Curitiba 

Relacionado ao tema Saude este indicador permite a identificagao 

das agoes do Sistema de Saude em relagao ao trabalho de controle e 

planejamento familiar, bern como saber como esta a projegao do 

crescimento de uma populagao. 

Assim, conforme dados do relat6rio de Gestao Municipal, 

apresentado pelo Institute Municipal de Administragao Publica - I MAP, 

6rgao de planejamento da Prefeitura Municipal de Curitiba, foi 

apresentada uma tabela com os seguintes dados para o periodo de 

1997 a 2006: 

ANO 

COEFICIENTE 

Coeficiente de natalidade por 1.000 habitantes 

Curitiba- de 1997 a 2006 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

19,14 18,72 18,63 18,50 16,72 16,02 14,84 14,83 13,90 

2006 

13,78 

.. 
Fonte: Adaptado de www.1map.cunt1ba.org.br. Acesso em 05/05/08 as 16:45 hs. 

Percebe-se que ha uma redugao progressiva no numero de 

nascimentos na cidade de Curitiba. Este indicador e de suma 

importancia para o planejamento das agoes de atendimento publico em 

uma cidade, pais o avango da populagao tern que ser condizente com o 

avango economico e social, para se manter urn born nivel de qualidade 

de vida. 

Os indicadores da esfera publica, muitas vezes, tern a ver com os 

indicadores de sustentabilidade mencionados anteriormente. Neste 

caso, depreende-se como urn indicador de saude pode refletir no 

campo economico e social concomitantemente. 
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2.6.2. lndicador de Atendimento Educacional lnfantil na Cidade de 

Curitiba 

Na area da educac;ao sao muitas as ac;oes necessarias ao 

desenvolvimento humano. Na idade infantil, sao fixadas informac;oes 

necessarias ao desenvolvimento do carater de uma pessoa quando 

adulta. No campo da psicologia, demonstra-se que a formac;ao de boa 

parte desse carater se da ate o sete anos de idade. Dai a importancia 

de uma boa conduc;ao da educac;ao das crianc;as, oportunizando a ela 

paz ao inves de violencia, amor ao inves de disc6rdias, felicidade ao 

inves de tristeza. Como exemplo, tambem na cidade de Curitiba, no ano 

de 2007, 27 mil crianc;as tiveram acesso a educac;ao infantil. Evidente 

que nao foi possivel a que todas as crianc;as tivessem esta 

oportunidade, senao nao se verificariam crianc;as em estado de 

abandono nas ruas das cidades. Mas este indicador pode estabelecer 

comparatives ano a ano e projetar necessidades de processes de 

melhoria. 

2.6.3. lndicador de Desemprego na Cidade de Sao Paulo 

Como instrumento importante de avaliac;ao macroeconomica, o 

emprego reflete na potencialidade de consumo com que as pessoas se 

comportam, gerando mais emprego para aqueles que fazem parte dos 

processes de produc;ao, com conseqOente movimento economico que 

gera riquezas. Dai a necessidade de politicas publicas que promovam o 

emprego e a renda. 0 indicador de desemprego pode demonstrar a 

defasagem de ac;oes publicas de uma determinada regiao. 

Segundo o Departamento lntersindical de Estatistica e Estudos 

S6cio-economicos - DIEESE, os numeros de desempregados na cidade 

de Sao Paulo comportaram-se da seguinte maneira no periodo 

1998/2007, conforme tabela a seguir: 



2f 

Estimativa dos desempregados, por sexo - 1998/2007 

Cidade de Sao Paulo (em 1.000 pessoas) 

Periodo Homens Mulheres Total 

1998 794 791 1.585 

1999 874 860 1. 734 

2000 770 852 1.622 

2001 772 882 1.654 

2002 866 962 1.828 

2003 .912 1.032 1.944 

2004 877 982 1.859 

2005 780 916 1.696 

2006 718 874 1.592 

2007 603 799 1.402 

Fonte: Adaptado de www.dJeese.org.brflcv. Acesso em 05/05/08, as 17:35 hs. 

Tem-se af urn indicativa de que o ano de 2003 foi o mais severo 

com a questao do desemprego, pais quase dais milhoes de paulistas, 

sendo 53,08% mulheres e 46,92% homens, estavam desempregados. 

Seria como se a populagao inteira da cidade de Curitiba estivesse 

desempregada. A partir desta constatagao, pode-se buscar entender de 

que forma isto aconteceu e quais os motivos pelos quais nao houve 

aumento da empregabilidade. 

Estas consideragoes acima sabre os indicadores utilizados para 

avaliar a gestao publica representam apenas uma amostra do que se 

pode verificar com as informagoes pertinentes a qualquer tema de 

interesse publico. 

A seguir a pesquisa se encaminhara para os 6rgaos de controle 

externo, ou seja, aqueles que de uma forma geral fiscalizagao os 

6rgaos e as entidades do poder publico. 
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2.7. INDICADORES UTILIZADOS PELOS ORGAOS DE CONTROLE 

EXTERNO E INTERNO 

A Administrac;ao Publica tern sido alvo de crfticas ao Iongo do tempo, 

especialmente na questao da aplicac;ao dos recursos publicos. Sao muitas as 

gestoes em que o processo politico eleitoral permite fenomenos conhecidos como os 

de corrupc;ao em que o patrimonio publico muitas vezes e dilapidado. Nao fosse 

somente esta questao, tambem se tern os investimentos em saude, educac;ao e 

seguranc;a, que durante as campanhas eleitorais sao assuntos de palanque mas no 

dia a dia representam algo diffcil de concretizar. 

Todo o servic;o de natureza publica existe em func;ao da necessidade de se 

manter o Estado. Estado forte significa sociedade forte e para isto, Hderes sao 

necessaries. Sao eles, os Hderes, que tern a responsabilidade de motivar os agentes 

publicos para a efetivac;ao dos servic;os publicos, envoltos de eficiencia e 

economicidade. 

Esse Hder, politico ou nao, precisa estar bern amparado na questao de 

planejamento estrategico. Se ele tern urn born plano de ac;ao e uma boa equipe para 

concretiza-lo, resta o jogo de cintura politico para lidar com partidos de oposic;ao e 

outras questoes de natureza polftica, que nao serao exploradas neste trabalho. 

Mas a sociedade nao pode ficar sempre a espera de urn born Hder e mesmo 

de uma boa equipe. Ha gestoes que deixam a desejar quanto a responsabilidade 

com o patrimonio publico, e para evitar com que os maus Hderes tenham liberdade 

para arruinar a sociedade que os elegeu, tem-se, atualmente, mecanismos jurfdicos 

legais que ditam como deve ser conduzida a Administrac;ao Publica. A exemplo 

disto, na data de 04 de maio de 2000, foi editada a Lei Complementar Federal n° 

101, Lei de Responsabilidade Fiscal com a finalidade de estabelecer normas de 

financ;as publicas voltadas para uma gestao publica baseada em ac;oes planejadas e 

transparentes, em que se previnam riscos e corrijam desvios capazes de afetar o 

equilfbrio das contas publicas, mediante o cumprimento de metas de resultado entre 

receitas e despesas, dentre outras. 

Percebe-se que esta Lei surgiu da necessidade de se melhor controlar o bern 

publico. Ela dita normas para toda a Administrac;ao Publica, portanto, clama por 



29 

controle de tudo aquila . que existe com base no investimento da sociedade -

mediante pagamento de tributos - em seu bern estar. 

Para que se acompanhe a execuc;ao orc;amentaria de 6rgaos e/ou entidades 

publicos sao necessaries sistemas de controle que permitam uma uniformizac;aode 

dados para que se possa trabalhar com parametros de indicadores de 

governabilidade. A lei de responsabilidade fiscal acima mencionada veio para dar 

rumo a transpan3ncia com os gastos e com os investimentos publicos. Mas a quem 

caberia a fiscalizac;ao, ou seja, o controle dos indicadores de responsabilidade 

fiscal? A resposta esta na atuac;ao dos 6rgaos de controle externo. 

Os 6rgaos de controle externo possuem autonomia e independencia e 

possuem competencia para examinar atos da administrac;ao publica. 

Na sequencia serao apresentados os principais indicadores utilizados por tres 

6rgaos de controle externo, sejam eles, o Tribunal de Contas da Uniao, a 

Controladoria Geral da Uniao e o Tribunal de Contas do Estado do Parana. 

2.7.1. Tribunal de Contas da Uniao 

6rgao de controle externo da Uniao, foi institucionalizado pela Constituic;ao de 

1891 - a primeira republicana - por influencia de Rui Barbosa e com o apoio do 

Ministro da Fazenda da epoca, Serzedello Correa, que instalou efetivamente o 

Tribunal em 17 de janeiro de 1893. 

Com a Constituic;ao Federal Brasileira de 1988 foi conferida ao TCU a missao 

de auxiliar o Congresso Nacional no exercicio do controle externo. Especificamente 

nos artigos 71 a 74 e 161 da carta magna, nos quais constam as competencias 

privativas do Tribunal, descritas a seguir: 

I - apreciar as contas anuais do Presidente da Republica; 

11 - julgar as contas dos administradores e demais responsaveis por dinheiro, 

bens e valores publicos; 

Ill- apreciar a legalidade dos atos de admissao de pessoal e de concessao 

de aposentadorias, reformas e pensoes civis e militares; 

IV - realizar inspe¢6es e auditorias por iniciativa propria ou por solicitac;ao do 

Congresso Nacional; 
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V- fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais; 

VI - fiscalizar a aplicac;ao de recursos da Uniao repassados a Estados, ao 

Distrito Federal e a Municipios; 

VII - prestar informac;oes ao Congresso Nacional sabre fiscalizac;oes 

realizadas; 

VIII ·- aplicar sanc;oes e determinar a correc;ao de ilegalidades e 

irregularidades em atos e contratos; 

IX - sustar, se nao atendido, a execuc;ao de ato impugnado, comunicando a 

decisao a Camara dos Deputados e ao Senado Federal; 

X - emitir pronunciamento conclusivo, por solicitac;ao da Comissao Mista 

Permanente de Senadores e Deputados, sabre despesas realizadas sem 

autorizac;ao; 

XI - apurar denuncias apresentadas por qualquer cidadao, partido politico, 

associac;ao ou sindicato sabre irregularidades ou ilegalidades na aplicac;ao de 

recursos federais; 

XII - fixar os coeficientes dos fundos de participac;ao dos Estados, do O.istrito 

Federal e dos Municipios e fiscalizar a entrega dos recursos aos governos estaduais 

e as prefeituras municipais. 

Como orgao auxiliar do Congresso Nacional, o TCU "recebeu poderes para 

exercer a fiscalizac;ao contabil, financeira, orc;amentaria, operacional e patrimonial da 

Uniao e das entidades da administrac;ao direta e indireta, quanta a legalidade, a 

legitimidade e a economicidade e a fiscalizac;ao da aplicac;ao das subvenc;oes e da 

renuncia de receitas. Qualquer pessoa, fisica ou juridica, publica ou privada, que 

utilize, arrecade, guarde, ·gerencie ou administre dinheiros, bens e valores publicos 

ou pelos quais a Uniao responda, ou que, em nome desta, assuma obrigac;oes de 

natureza pecuniaria, tern o dever de prestar contas ao TCU". (extraido de 

www.tcu.gov.br, acesso em 15/04/08, as 14:30 hs). 

Para que este controle seja mais bern efetuado, o TCU elaborou um portfolio 

com indicadores adotados por instituic;oes publicas, no Brasil e no Exterior, que 

permitem a mensurac;ao de desempenho da gestao publica. Na lista de indicadores 

constam nao somente indicadores utilizados pelo proprio orgao como tambem outros 

indicadores de outras esferas governamentais. 

A titulo de exemplificac;ao, a tabela a seguir, apresenta alguns indicadores 

utilizados internamente pelo TCU. 
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TCU -Area/ Tema lndicador Descri~ao 

Recursos Humanos Analistas per capita. Quantidade de analistas 
por habitante. 

Total de estudantes que 
Recursos Humanos Estagios oferecidos. fizeram estagio na 

instituic;ao no ano. 

Grau de universalizac;ao Porcentagem de 

Recursos Humanos das ac;oes de servidores que 

treinamento. participaram de ac;oes de 
treinamento no exercicio. 

Processos Finalisticos 
Eficacia na instruc;ao de 

Tendencia a formac;ao 

processos. 
ou a reduc;ao de 
estoques na instituic;ao. 

Processos Finalisticos· Estoque de processos. Total de processos em 
estoque na instituic;ao. 

Processos Finalisticos 
ldade media do estoque 

Numero medio de dias 

de processos. 
dos processos em 
estoque. 

Relac;ao entre 0 

percentual de 

Eficiencia na aplicac;ao 
cumprimento das metas 

Orc;amento e Financ;as de recursos 
do plano anual de 

orc;amentarios. 
diretrizes e o percentual 
de execuc;ao dos 
recursos orc;amentarios 
da instituic;ao. 

indice da aplicac;ao de 
Percentual da despesa 

Orc;amento e Financ;as recursos em 
orc;amentaria (exceto 

investimento. 
pessoal) aplicada em 
investimento. 

Participac;ao da 
Relac;ao percentual entre 

Orc;amento e Financ;as instituic;ao no Orc;amento 
orc;amento previsto para 

Geral da Uniao. 
o TCU e o Orc;amento 
Geral da Uniao. 

Fonte. Adaptado de www.tcu.gov.br. Acesso em 06/05/08, as 09:00 hs. 



32 

De acordo com as informa96es disponiveis no site do TCU, o 

numero de indicadores internos utilizados para avaliar a execu9ao de 

servi9os chega aos 53. No quadro acima, somente 09 foram listados 

para dar uma ideia de como funciona o planejamento estrategico da 

instituiyao. Os indicadores servem para que o TCU trace estrategias de 

melhoria da gestao publica. 

2. 7 .2. Controladoria Geral da Uniao 

Criada pelo governo federal por intermedio da medida provis6ria 

n°2.143-31 de 2 de abril de 2001, sob a denominayao de Corregedoria 

Geral da Uniao, e urn 6rgao vinculado diretamente a Presidencia da 

Republica, com o prop6sito inicial de combater, no ambito do Poder 

Executivo Federal, a fraude e a corrup9ao, bern como promover a 

defesa do patrimonio publico. 

Pela medida proviso ria n°1 03 de 1° de janeiro de 2003, convertida 

na Lei Federal n°1 0.683 de 28 de maio de 2003, a corregedoria passou 

a se denominar de Controladoria Geral da Uniao, inclusive com o status 

de Ministerio, sendo dirigido pelo Ministro de Estado do Controle e da 

Transparencia. 

Mais recentemente, o Decreto n°5.683 de 24 de janeiro de 2006, 

alterou a estrutura da CGU com a criayao da Secretaria de Prevenyao 

da Corrup9ao e lnforma96es Estrategicas - SPCI, que tern a 

responsabilidade de desenvolver mecanismos de combate a corrupyao, 

tanto na detec9ao quanto na preven9ao da ocorrencia do fenomeno. 

Como exemplo de formas de combate a corrup9ao, no ano de 2003, na 

cidade mexican a de Merida, o Brasil e mais 101 paises assinaram a 

Conven9ao das Na9oes Unidas contra a Corrupyao, que instituiu o dia 

09 de dezembro de cada ano como o Dia lnternacional contra da 

Corrupyao. Segundo informayoes constantes no site www.cgu.org.br, 

acessado em 08 de maio de 2008, no Brasil as comemora96es alusivas 



ao fato serao realizadas no dia 10 de dezembro de 2008, ja que o dia 

09 caira em urn domingo. 

A CGU diferencia-se do TCU por ser 6rgao de controle interno e 

nao externo como naquele Tribunal. E suas principais func;oes sao: 

controle, correic;ao, ouvidoria e prevenc;ao da corrupc;ao. 

Tambem, a titulo de exemplificac;ao, a tabela a seguir, apresenta alguns 

indicadores utilizados pela CGU. 

CGU -Area/ Tema 

Orc;amento e Financ;as 

Processos Finalisticos 

Processos Finalisticos 

lndicador 

Gusto media dos 
trabalhos de auditoria 
comparado com os 
custos dos concorrentes. 

Grau de utilizac;ao das 
pre-auditorias. 

Nivel de atendimento as 
demandas e aos prazos 
do TCU. 

Descric;ao 

Mede o custo media de 
diarias, passagens, 
salarios, comunicac;oes, 
etc., incorridos pel a 
unidade na realizac;ao 
dos trabalhos de 
auditoria e compara com 
os custos dos 
concorrentes. 0 custo 
deve ser compativel com 
o de mercado e a 
relevancia do trabalho. 

Mede o percentual de 
auditorias realizadas 
com uso da pre-
auditoria. 0 ideal seria 
que em todos os 
trabalhos ocorresse o 
evento da pre-auditoria. 

Observancia as 
instruc;oes normativas, 
decisoes, determinac;oes 
e recomendac;oes do 
TCU que definem, em 
grande medida, o 
escopo das auditorias de 
tomadas e prestac;oes de 
contas. 
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Mede 0 indice de 
Nivel de satisfagao do satisfagao do auditado 

Cidadaos/ Sociedade/ auditado com relagao com relagao aos 
Clientes/ lmagem aos trabalhos de trabalhos realizados pela 

auditoria. Secreta ria Federal de 
Controle. 

Fonte. Adaptado de www.tcu.gov.br. Acesso em 06/05/08, as 09:20 hs. 

Tambem, assim· como no caso do TCU, estes indicadores acima 

representam somente uma pequena parcela de urn total de 24 

indicadores listados na CGU. 

2.7.3. Tribunal de Contas do Estado do Parana 

Criado pelo Decreto Lei Estadual n°627 de 02 de junho de 1947, o 

Tribunal de Contas do Estado do Parana - TCE/PR tern a 

responsabilidade de fiscalizar a utilizagao do dinheiro publico, tanto do 

Estado quanto dos 399 municipios paranaenses. E urn 6rgao auxiliar do 

Poder Legislative, com estrutura independente e que, alem da 

fiscalizagao das contas publicas do Estado do Parana, informa a 

comunidade se o dinheiro foi aplicado de forma correta. 

Conforme informagao disponivel no site www.tce.pr.gov.br, 

acessado em 07 de maio de 2008, as 15:00 hs, as atribuigoes do 

Tribunal de Contas sao as seguintes: 

I - Controlar a receita e a despesa do Estado e dos Municipios; 

II - Acompanhar a legalidade das contratagoes de pessoal, das 

aposentadorias, reformas e pensoes estaduais e municipais; 

Ill - Analisar e fulgar a legalidade das Prestagoes de Contas dos 

Poderes Legislative, Judiciario, do Ministerio Publico e de todos os 

6rgaos publicos; 



IV - Emitir parecer previa nas contas do Governador do Estado e 

dos Prefeitos, para posterior julgamento pelo Poder Legislative, quer 

estadual, quer municipal; 

V - Julgar as contas de todas as Associac;oes e Entidades que 

tenham recebido recursos do Estado, para atividades sociais; 

VI - Apreciar e julgar as denuncias sabre irregularidades ou 

ilegalidades praticadas por administradores publicos; 

VII - Prestar orientac;ao nas ac;oes administrativas, atraves de 

respostas as Consultas formuladas. 

Dentre as principais obrigac;oes do Tribunal de Contas do Estado, 

destaca-se a fiscalizac;ao na aplicac;ao, pelos gestores publicos 

paranaenses, dos indices mfnimos constitucionais em saude e 

educac;ao, bern como na imposic;ao de limites para os gastos com 

pessoal e publicidade, em conformidade com a Lei de Responsabilidade 

Fiscal- Lei Complementar n°1 01/00. 

Durante a pesquisa sabre os indicadores que o TCE/PR utiliza 

para suas atividades de fiscalizac;ao, nao foi encontrada nenhuma 

publicidade a respeito. Inclusive foi feito urn contato por telefone com o 

tribunal que informou que eles tern indicadores que estao sendo 

desenvolvidos para uma posterior divulgac;ao. 

Certamente eles possuem indicadores relacionados aos 399 

municfpios do Estado do Parana. Apenas nao estao disponfveis no site 

institucional. 



31:i 

3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

A proposta de trabalho desta monografia tera carater 

explorat6rio e documental, com o objetivo de reunir informagao 

suficiente para entender o funcionamento de uma gestao publica e o 

modo como ela se comporta diante de indicadores que possam permitir 

um avango e um controle social eficientes. 

A tecnica a ser utilizada sera a de um estudo de caso em que o 

objeto de analise sera a Prefeitura Municipal de Curitiba e OS possiveis 

indicadores financeiros de sustentabilidade, levando-se em conta as 

informagoes publicas dos anos de 2001 a 2007, ja que o ano de 2000 

foi o ano de edigao do principal instrumento legal de responsabilizagao 

social com as despesas publicas, no caso, a Lei Complementar 

n°1 01/00- Lei de Responsabilidade Fiscal. 

A pesquisa ira abranger a leitura de bibliografia relacionada a 
contabilidade e ao orgamento publico, analise de dispositivos legais, 

consulta a sites governamentais e coleta de informagoes contabeis 

junto a Diretoria de Contabilidade da Prefeitura de Curitiba. 
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4. ESTUDO DE CASO APLICADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CURITIBA 

Para dar continuidade ao estudo proposto · serao exploradas 

informac;oes relevantes para se ter uma visao realista do contexto em 

que a cidade de Curitiba esta inserida. A sequencia sera a seguinte: a 

cidade de Curitiba; a prefeitura municipal de Curitiba; o orc;amento da 

prefeitura. 

Apresentado o contexto, o estudo passara a analise das 

principais metas e indicadores utilizados pela prefeitura e verificara os 

balanc;os contabeis dos a nos de 2001 a 2007, extra indo informac;oes 

que possam demonstrar a gestao de recursos publicos com base nos 

objetivos especificos apresentados na introduc;ao dessa monografia, 

quais sejam: ldentificar nos balanc;os valores especificos que po~sc:tm 

compor a analise dos indicadores utilizados pelo Governo Federal para 

avaliar as contas da Prefeitura de Curitiba; ldentificar nos balanc;os os 

valores relativos a receita corrente liquida como forma de 

enquadramento na Lei Complementar n° 101/00 Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

4.1. CIDADE DE CURITIBA 

A Capital do Estado do Parana - Curitiba - em seus 115 anos de 

fundac;ao assumiu consideravel importancia no cenario nacional, sendo 

referencia em qualidade de vida, especialmente na questao da 

consciencia ecol6gica. 

Fundada em 29 de marc;o de 1693 pelo entao capitao Matheus 

Martins Leme, juntamente com a criac;ao da Camara Municipal de 

Vereadores, foi denominada de Vila da Nossa Senhora da Luz dos 

Pinhais. 
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Em 1721 a vila recebeu a visita do ouvidor Raphael Pires 

Pardinho que determinou aos habitantes que alguns cuidados com a 

natureza fossem seguidos, como por exemplo, que o corte de arvores 

s6 poderia ocorrer em areas delimitadas. Ou, que os moradores fossem 

obrigados a limpar o ribeiro, ou seja, as margens do que hoje se 

conhece como rio Belem. Tambem, orientou que as casas s6 poderiam 

ser construidas com autorizac;ao da Camara de Vereadores e cobertas 

com telha. Eis que surge Curitiba iniciando uma tradic;ao pela qual e 

reconhecida internacionalmente. 

A origem do nome e indigena e quer dizer: "aqui tern pinhao", 

numa referencia a vegetac;ao caracteristica formada por arvores 

denominadas de Araucarias, das quais se extrai a pinha que contem o 

pinhao, alimento muito consumido entre os meses de maio e junho de 

cada ano. 

Assim, Curitiba, a cidade planejada, adquiriu o titulo de capital no 

ano de 1853 com a emancipac;ao politica do Parana. 

Hoje, e referencia em modelos de gestao urbana, meio ambiente 

e transporte coletivo, mas enfrenta desafios comuns as grandes 

metr6poles, em que a gestao urbana e repensada sob uma 6tica 

humanista. Nesta visao, a cidade e formada pelas pessoas que nela 

vivem e e para elas que a gestao deve se direcionar. 

Estas informac;oes foram obtidas do site da prefeitura, 

www.curitiba.pr.gov.br, no dia 14 de maio de 2008, as 15:00 hs. 

Nos t6picos a .seguir serao apresentados urn pouco sabre a 

geografia, a demografia, o PIB eo IDH da cidade de Curitiba. 

4.1.1. Geografia 

Localizada no primeiro planalto do estado do Parana, logo ap6s a 

serra do mar, Curitiba possui uma altitude media de 905 metros acima 

do nivel do mar, tendo o seu ponto mais alto situado a 1.021 metros no 
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bairro lamenha pequena, ao norte da cidade, e o seu ponto mais baixo 

a 864 metros no bairro do caximba, sui da cidade. 

0 relevo, considerado levemente ondulado, ocupa uma area de 

430, 9 Km2, na qual 35 km e a extensao norte-sui e 20 km a leste

oeste, divididos entre·75 bairros. 

0 clima e temperado com temperaturas medias de 21°C no verao 

e de 13°C no inverno. 

Outre dado interessante e que, segundo dados estatfsficos 

publicados no site da Prefeitura - www.curitiba.pr.gov.br/cidade - a 

cidade conta com uma area verde de 51 m2 por habitante. Dar o fato de 

ter sido considerada a capital ecol6gica desde a decada de 90. 

4.1.2. Demografia 

Segundo dados do Institute Brasileiro de Estatistica e Geografia

IBGE/2007, a populac;ao estimada para a cidade de Curitib.a foi .de 

1. 797.408 mil hoes. 

Em func;ao de que a cidade, desde a decada de 70, vern sofrendo 

urn constante avanc;o populacional, o planejamento urbana avanc;ou no 

sentido da extensao dos servic;os e soluc;oes publicas as regioes 

limitrofes. Como exemplo, o transporte coletivo esta integrado a 13 

cidades vizinhas, de urn total de 26 municipios que compoem a regiao 

metropolitana, incluida a capital. 

Entre os anos 7·0 e 80 a capital obteve uma taxa de crescimento 

populacional de ate 5, 7% ao a no. Foi inevitavel o crescimento da 

regiao metropolitana que, segundo fonte do IBGE/2006, conta com uma 

populac;ao estimada de 3.261.168 milhoes, tambem incluida a capital. 

Assim, sao aproximadamente 1.463. 760 mil hoes de pessoas que vivem 

ao redor da cidade de Curitiba. 

Segundo o IBGE, entre os anos de 2000 e 2006, a regiao 

metropolitana experimentou uma taxa de crescimento de 3,4% ao ano 

(4,6% sem contar Curitiba). Se considerarmos a media de 1,53% 
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verificada nos demais centres urbanos do pals, e mais que o dobro, o 

que requer urn planejamento eficiente que possa manter os niveis de 

qualidade de vida da popula9ao envolvida. 

Conforme dados disponibilizados pelo Institute de Pesquisa e 

Planejamento Urbano de Curitiba- IPPUC a densidade demografica da 

regiao metropolitana de Curitiba, no ano de 2004, se mostrava 

conforme tabela a seguir: 

Agudos do Sui 36,30 

Araucaria 225,50 

Bocaiuva do Sui 11,63 

Campo Largo 80,00 

Cerro Azul 13,57 

Contend a 44,90 

Doutor Ulysses 8, 71 

ltaperu9u 

Mandirituba 

Tunas do Parana 

Fonte: adaptado de www.ippucnet.ippuc.org.br, pelo autor. 
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Sao estes entao os 26 municipios integrantes da reg1ao 

metropolitana, com a rela9ao de habitantes por kilometre quadrado. 

Outre dado interessante e a freta de veiculos que, conforme o 

Departamento Nacional de Trans ito - DENATRAN, atingiu o montante 

de 776.584 autom6veis, 5.345 onibus, 91.431 motocicletas, 33.182 

caminhoes e 52.133 caminhonetes, no ano de 2007, somente na 

capital. 

Na seqUencia · sera abordada uma informa9ao de carater 

economico da cidade de Curitiba. 

4.1.3. Produto Interne Brute 

0 Produto Interne Brute- PIB e a principal ferramenta de analise 

da macroeconomia, representando o somat6rio, em valores monetarios, 

de todos os bens e servi9os finais produzidos em uma determinada 

regiao, como forma d~ mensurar a atividade economica. 

Sem considerar maiores detalhes tecnicos macroeconomicos, o 

PIB pede ser apresentado "per capita", ou seja, quanto de produ9ao de 

bens e servi9os uma regiao atingiu por habitante. 

No case de Curitiba, segundo fonte do IBGE, no ano de 2005 o 

somat6rio atingiu o valor de R$ 16.964,00 per capita. 

Oeste somat6rio, 77, 08 % representa o valor adicionado por meio 

da presta9ao de servi9os; 22,88 % adicionado pela industria, e 0,04% 

adicionado pela agropecuaria. 

Pelos dados apresentados verifica-se que a presta9ao de servi9os 

e a principal fonte de produ9ao de riquezas na cidade de Curitiba. 
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4.1.4. indice de Desenvolvimento Humano 

Criado pelo paquistanes Mahbub ul Hag (1934-1998), o indice de 

desenvolvimento humano - IDH e urn indicador utilizado pelo Programa 

das Nac;oes Unidas para o Desenvolvimento - PNUD que e uma rede 

global de desenvolvimento, da Organizac;ao das Nac;oes Unidas - ONU, 

presente em 166 paises, com a principal func;ao de combater a 
pobreza. 

0 objetivo da elaborac;ao do indice e o de complementar outro 

indicador, especificamente o PIB, comentado anteriormente, que 

considera apenas a dimensao economica do desenvolvimento. 

0 IDH nao aborda todos os aspectos de desenvolvimento, mas 

considera alem do PIB a longevidade e a educac;ao. 

A longevidade e aferida pelos numeros de expectativa de vida ao 

nascer e a educac;ao e avaliada pelo indice de analfabetismo e pela 

taxa de matricula em todos os niveis de ensino. 

No Brasil, o IDH tern sido utilizado pelo governo federal para 

alimentar urn banco de dados eletronico sabre os 5.507 municipios, 26 

Estados e o Distrito Federal. 

0 calculo e obtido pela media aritmetica simples de tres 

subindices: IDH longevidade; IDH Educac;ao e IDH Renda. Por 

exemplo: 

IDH = L+E+R/3, em que L=longevidade, E=educac;ao e R=renda; 

L=(EV-25)/60, em que EV=expectativa de vida; 

E= (2TA+TE)/3, em que TA=taxa de alfabetizac;ao, TE=taxa de 

escolarizac;ao; 

R= ((log 10PIBpc) -2)/2,60206, em que log1oPIBpc= logaritmo 

decimal do PIB per capita. 
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0 indice varia de zero a urn e entre os paises e classificado da 

seguinte forma: IDH entre 0 e 0,499 = e considerado baixo; IDH entre 

0,500 e 0,799 = considerado medio; IDH entre 0,800 e 1= cons.iderado 

alto. 

De acordo com o Programa das Na<;oes Unidas para o 

Desenvolvimento PNUD, Curitiba obteve urn indice de 

desenvolvimento humano municipal - IDHM de 0,799 no anode 1991, 

considerado de nivel medio e de 0,856 no ano de 2000, adquirindo 

entao uma melhor posi<;ao no ranking brasileiro, sendo considerada 

como uma cidade que tern urn alto nivel de desenvolvimento humano. 

Com esta posi<;ao, a ci,dade se enquadra no 16° Iugar entre as 

cidades do Brasil com melhor indice. 

Maiores informa<;oes sobre o ranking poderao ser adquiridas no 

site do PNUD, disponivel em: www.pnud.org.br/atlasi. 

4.2. PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 

No atendimento as necessidades da popula<;ao de Curitiba, a 

Prefeitura Municipal conta com uma estrutura de aproximadamente 28 

mil funcionarios ativos, distribuidos nas diversas areas de 

administra<;ao, saude, educa<;ao, seguran<;a, etc. 

Para facilitar o atendimento a popula<;ao conta com a estrutura 

das "Administra<;oes Regionais", que, em numero de nove, oferecem os 

mesmos servi<;os de atendimento oferecidos no Palacio 29 de Mar<;o -

Predio Central da Prefeitura, s6 que de forma descentralizada e 

proxima das pessoas de cada regiao da cidade. Sao elas: Regional 

Bairro Novo, Boa Vista, Cajuru, CIC, Fazendinha, Matriz, Santa 

Felicidade, Boqueirao e Pinheirinho. 

A seguir, para compreender o funcionamento da prefeitura, serao 

abordados os seguintes t6picos: missao; estrutura; eixos estrategicos e 

seus programas; grupos funcionais. 
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4.2.1. Missao 

Em artigo desenvolvido pelo professor e consultor Richard Allen 

da Universidade de Michigan - USA, publicado no informative HSM 

Management, 9 de julho -agosto de 1998, denominado de 0 Processo 

de Criac;ao da Visao, o autor defende a tese de que para se criar uma 

visao estrategica capaz de motivar os funcionarios e dar rumos aos 

neg6cios de uma empresa, e necessaria identificar onde a empresa 

esta, aonde quer chegar e quais os meios que ira se utilizar para 

alcanc;ar os objetivos propostos. 

No caso da Prefeitura de Curitiba, tambem sao levados em conta 

onde ela esta aonde quer chegar e quais os meios para atingir os 

objetivos. Porem, a visao estrategica nao e definida para urn periodo 

maior como no caso de uma empresa. Claro que uma empres(l priyada 

pode estar revendo seus objetivos a todo o momenta, mas nao sofre a 

influencia sazonal de mudanc;as politicas que acometem ao poder 

publico de quatro em quatro anos. 

De qualquer forma, diante da atual gestao 2005-2008, a visao 

adquiriu urn carater humanistico, sendo definida com base na 

necessidade de gerar oportunidades e qualidade de vida a populac;ao. 

A missao da Prefeitura de Curitiba e a seguinte: "Construir a 

cidade dos nossos so-nhos, gerando oportunidades e qualidade de vida 

melhor para nossa gente". 

Ela pode variar tambem em func;ao do porte das cidades, pois 

quanta maior a cidade, maior e 0 desafio a ser vencido e, OS objetiVOS 

assumem as caracteristicas necessarias a manutenc;ao da 

sustentabilidade social. 
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4.2.2. Estrutura 

A estrutura da Prefeitura Municipal de Curitiba compreende urn 

conjunto de 6rgaos e entidades da administrac;ao publica que e dividido 

entre 6rgaos de assessoramento, 6rgaos de natureza meio e 6rgaqs de 

natureza fim. Juntos eles somam 31 unidades administrativas, nas 

quais estao distribuidos aproximadamente 28 mil servidores. 

Dentre os 6rgaos de assessoramento destacam-se as autarquias, 

fundac;oes e sociedades de economia mista. 

Para melhor visualizac;ao da estrutura, no anexo e apresentado 

o organograma, atualizado em fevereiro de 2008. 

lmportante ressaltar algo que nao aparece no organograma. Sao 

as administrac;oes regionais mencionadas acima que, em numero de 

nove, atuam como sub-prefeituras que estao mais prox1mas da 

populac;ao, permitindo uma atuac;ao intersetorial alinhada as diretrizes 

trac;adas . pelo municipio, com capacidade gestora para solucioilar 

demandas e propor avanc;os voltados a melhoria da qualidade de vida. 

Os 75 bairros da cidade estao distribuidos entre as nove 

regionais - Anexo II - conforme o criteria de proximidade. E a atual 

gestao, de acordo com as informac;oes obtidas junto ao Institute 

Municipal de Administrac;ao Publica - IMAP, procede a administrac;ao 

da cidade com base em sete eixos estrategicos e trinta e urn 

programas, que serao apresentados na sequencia. 

4.2.3. Eixos Estrategicos e seus Programas 

Para o cumprimento da missao e a manutenc;ao do equilibria entre 

os desenvolvimentos sociais, economicos e ambientais foi elaborado 

urn plano de governo dividido em 7 eixos estrategicos subdivididos em 

31 programas e 133 projetos. 0 quadro a seguir apresenta os eixos e 

seus programas: 



1. Desenvolvimento Social 

2. Cidade do Conhecimento 
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ac;ao social; comunidade escola; 

cultura curitibana; Curitiba saude; 

educac;ao/expansao do 

atendimento educacional; 

educac;ao/qualidade da educac;ao; 

esporte e lazer; seguranc;a. 

E-Gov; Se lig@; tecnoparque. 

3. Trabalho e Desenvolvimento Abastecimento alimentar; 

Economico 

4. Mobilidade Urbana 

5. lntegrac;ao Metropolitana 

6. Gestao Democratica 

Desenvolvimento I nstitucional 

desenvolvimento economico e 

empresarial; incentive ao turismo. 

Circulac;ao; caminhos da cidade; 

eixo metropolitano; transporte 

coletivo. 

Cinturao da boa vizinhanc;a; 

Curitiba metropolitana. 

e Gestao administrativa; governanc;a 

publica; legislative municipal; 

manutenc;ao dos pr6prios 

municipais; previdencia do 

servidor; juventude, cidadania e 

educac;ao. 

7. Infra Estrutura, Urbanismo e Marco zero; moro aqui; 

de 

nosso 

voce; Meio Ambiente ambiente; perto 

planejamento e gestao urbana. 

Fonte: adaptado de www.imap.curitiba.org .br, pelo autor. 

No anexo Ill esta exemplificada a forma como estes programas se 

interagem com a apresentac;ao do mapa da estrategia. 
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4.2.4. Grupos Funcionais 

Alem da organizac;ao das ac;oes em eixos e programas, uma nova 

sistematica de trabalho intersetorial vern sendo implantada pela 
• Prefeitura Municipal de Curitiba. 

Sao os grupos funcionais que tern a finalidade de resolver e 

articular as ac;oes de maneira racional na obtenc;ao de melhores 

resultados e rapidez na execuc;ao dos programas municipais, com 

racionalizac;ao e economia. 

Sem existencia fisica, contam com agendas de assuntos a serem 

discutidos e sao compostos pelos 6rgaos municipais, cujas atribuic;oes 

legais e caracteristicas operacionais recomendam urn trabalho 

coordenado e articulado entre eles, conforme organograma constante 

no Anexo IV. 

De qualquer forma todas as ac;oes sao coordenadas pelo chefe do 

executivo municipal que eo Prefeito. 

A seguir sera feita uma apresentac;ao de urn conselho 

administrative instalado na prefeitura de Curitiba. 

4.2.5. Conselho Municipal da Cidade de Curitiba 

Seguindo os paradigmas de planejamento urbano e o avanc;o 

democratico necessaries a transparencia governamental, a prefeitura 

de Curitiba, dia 19 de maio do corrente, empossou conselheiros que 

formam o Conselho Municipal da Cidade de Curitiba - CONCITIBA, 

responsavel pela proposrc;ao, acompanhamento, fiscalizac;ao e 

avaliac;ao da implantac;ao do Plano Diretor de Curitiba e dos pianos, 

programas e projetos de desenvolvimento urbano decorrentes dele. 

0 Conselho e formado por 15 conselheiros e 15 suplentes, 

representantes do poder publico, da sociedade civil organizada, do 

setor produtivo, das universidades e dos movimentos sociais, que terao 



4t! 

a oportunidade de trabalhar em conjunto com a prefeitura par meio de 

pianos setoriais dirigidos ao planejamento da cidade ate o ana de 2020. 

Dos 15 conselheiros, 09 sao representantes da sociedade civil e 

foram eleitos em 2007, durante a Conferencia das Cidades, para urn 

mandata de 2 anos. A fun9ao nao e remunerada e as reunioes 

acontecem no Institute de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba 

- IPPUC. 

Os pianos setoriais foram definidos com base nas carencias e 

necessidades coletadas ao Iongo de 226 audiencias publicas realizadas 

em Curitiba desde o ana de 2005. 

Como resultado das audiencias 15 pianos surgiram, sendo seis 

setoriais (Mobilidade e Acessibilidade, Ocupa9ao do Solo e Habita9ao 

de Interesse Social, Desenvolvimento Economico, Desenvolvimento 

Social, Seguran9a e Defesa Social, Desenvolvimento Sustentavel e 

Controle Ambiental) e nove pianos regionais. 

Com o CONCITIBA, a popula9ao da cidade passara a ter mais 

acesso a prefeitura, pais conforme rela9ao de participantes a seguir, e 

possivel perceber a .abrangencia que podera proporcionar melhores 

condi96es de enfrentamento dos desafios presentes e futuros para a 

cidade. 

0 CONCITIBA tern a seguinte composi9ao: Institute de Pesquisa e 

Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC; Secretaria Municipal do 

Meio Ambiente; Procuradoria Geral do Municipio; Companhia de 

Habita9ao de Curitiba - COHAB; Urbaniza9ao de Curitiba S/A - URBS; 

Camara Municipal de Vereadores; Federa9ao das lndustrias do Estado 

do Parana - FIEP; Sindicato da Industria do Mobiliario e Marcenaria do 

Estado do Parana - SIMOV; Federa9ao das Associa96es Comerciais e 

Empresariais do Parana - FACIAP; Sindicato das lndustrias de 

lnstala96es Telefonicas do Estado do Parana - SIITEP; Sindicato da 

Industria da Constru9ao Civil do Estado do Parana - SINDUSCON; 

Sindicato das Empresas de Eletricidade, Gas, Agua, Obras e Servi9os 

do Estado do Parana - SINEL TEPAR; Universidade Federal do Parana 

- UFPR; Sindicato dos Servidores Publicos Municipais de Curitiba -

SISMUC; Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas do Parana- SINDARO; 
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Conselho Regional de Servic;o Social - CRESS 11 a Regiao; Sociedade 

Cooperativa - AMBIENS; Organizac;ao de Direitos Humanos- Terra dos 

Direitos; Confederac;ao Nacional das Associac;oes de Moradores -

CONAM; Associac;ao dos Usuarios do Transporte Coletivo de Curitiba e 

Regiao Metropolitana AUTRACO; Federac;ao das Associac;oes de 

Moradores do Estado do Parana - FEMOPAR; Clube de Maes Uniao 

Vila das Torres; Federac;ao das Associac;oes de Moradores, Clube de 

Maes, Entidades Beneficentes e Sociais de Curitiba - FEMOTIBA; 

Associac;ao dos Catadores de Materiais Reciclaveis Parceiros do Meio 

Ambiente- ACAMPA. 

Adentrando urn pouco mais nas particularidades da Prefeitura de 

Curitiba, sera abordado na sequencia o orc;amento publico e a forma 

como ele e, basicamente, administrado. 

4.3. OR<;AMENTO DA PREFEITURA 

Orc;amento publico refere-se aquele proveniente de pessoas juridicas de 

direito publico, tanto interno quanta externo. Poder-se-ia pensar, que por o 

orc;amento ser publico, proveniente, em geral, da arrecadac;ao de tributos, ele nao 

sofreria situac;oes deficitarias. Mas isto nao e verdade, pois, como exemplo, ha 

municipios que nao tern economia propria e, portanto, nao possuem arrecadac;ao 

suficiente para a manutenc;ao das condic;oes de saude, seguranc;a, transporte e 

educac;ao dos seus cidadaos. 

Diante da responsabilidade Constitucional Brasileira de garantir o direito 

basico a vida das pessoas, por meio da saude, seguranc;a, educac;ao, etc., o 

orc;amento publico deve ser conduzido de forma etica e responsavel, por gestores 

publicos competentes e comprometidos com a "coisa publica". 

Felizmente, em urn regime democratico em desenvolvimento como o do 

Brasil, as instituic;oes publicas sao, cada vez mais, fiscalizadas - checks and 

balances (Termo utilizado para exemplificar o controle do sistema democratico norte 

americana, mais ou menos como "freios e contrapesos") - ja que a transparencia na 
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prestac;ao de contas torna possivel o acompanhamento da execuc;ao orc;amentaria 

diretamente pelos usuarios dos servic;os publicos, que sao a propria populac;ao. 

Existe muita critica a respeito da burocracia no setor publico. De fato; urn 

sistema burocratico pode ser sinonimo de ineficiencia, de demora na prestac;ao dos 

servic;os, etc., mas no caso da elaborac;ao do orc;amento, ela permite urn maior 

controle dos recursos publicos, afastando as ambic;oes pessoais dos governantes 

em favor do interesse publico. 

A prefeitura de Curitiba esta vinculada ao cumprimento de criterios 

especificos para a elaborac;ao do orc;amento. Esses criterios decorrem de legislac;ao 

federal e municipal ou estadual quando se referir ao orc;amento estadual. 

No caso, com base no artigo n° 165, paragrafo 1 o da Constituic;ao Federal da 

Republica Federativa do Brasil, e no inciso I, paragrafo 1° do artigo n° 125 da Lei 

Organica do Municipio de Curitiba, fica estabelecida a obrigatoriedade de urn 

planejamento orc;amentario que contemple os seguintes passos: estabelecimento de 

urn plano plurianual; definic;ao das diretrizes orc;amentarias; elaborac;ao da lei 

orc;amentaria anual. 

A seguir, sera feita uma breve explicac;ao dos sistemas contabeis 

utilizados na esfera publicae de cada urn dos passos orc;amentarios. 

4.3.1. Sistemas Contabeis Utilizados 

A contabilidade publica e regida em acordo com a Lei Federal 

n°4.320/64, de 17 de marc;o de 1964, que estabelece normas gerais de 

Direito Financeiro para elaborac;ao e controle dos orc;amentos e 

balanc;os da Uniao, dos Estados, dos Municipios e do Distrito Federal. 

Numa definic;ao dada por ANGELICO (1995, p.1 07), 

"Contabilidade Publica e a disciplina que aplica, na administrac;ao 

publica, as tecnicas de registros e apurac;oes contabeis em harmonia 

com as norm as gerais do Dire ito Financeiro". 

Em outra definic;ao ter-se-ia: 
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A contabilidade Publica e o ramo da Contabilidade que tern par objetivo 
aplicar os conceitos, Princfpios e Normas Contabeis na gestao orc;:amentaria, 
financeira e patrimonial dos 6rgaos e Entidades da Administrac;:ao Publica, 
e, como ramo da Contabilidade, oferecer a sociedade, de maneira 
transparente e acessfvel, o conhecimento amplo sabre a gestao da coisa 
publica. (LIMA, 2003, p.13). 

Esta ultima ja apresenta uma atualizagao de conceito baseada na 

responsabilidade fiscal. Os termos transparente e acessivel sao 

pr6prios da administragao publica moderna, em desenvolvimento. 

0 sistema de escrituragao contabil se da pela previsao de 

receitas, fixagao de despesas e alteragoes que, por ventura, venham a 

ocorrer no andamento do exercicio financeiro. 

A Prefeitura de Curitiba, por imposigao legal, obedece aos 

princ1p1os do Direito Financeiro, portanto, adequada as normas 

oriundas da Constituigao Federal de 1988, da Lei n°4.320/64 e mais 

recentemente da Lei Complementar n°1 01 - Lei de Responsabilidade 

Fiscal. 

Na questao das previsoes de receitas, as prefeituras, que 

dependem sempre de arrecadagao de tributos, possuem uma definigao 

diferente para ano financeiro e exercicio financeiro, descritos a seguir: 

Ana financeiro e o perfodo durante o qual se executa o orc;:amento, podendo 
coincidir ou nao com o ana civil ( ... ). Exercfcio financeiro e o tempo 
compreendido entre o infcio do ana financeiro e o final do perfodo adicional, 
que e o tempo acrescentado ao ana financeiro com o objetivo de, nesse 
perfodo, concluir-se a arrecadac;:ao de tributes e pagamento de despesas 
relatives ao a no finance ira findo. (ANGELICO, 1995, p.11 0). 

Assim, se urn ano financeiro inicia em 01 de janeiro e vai ate 31 

de dezembro de urn determinado ano, o exercicio financeiro iniciara no 

dia 01 de janeiro e se estendera ate o dia 31 de janeiro do ano 

seguinte. 

Outra informagao importante e a de que, no Brasil, o regime 

contabil publico adotado e o regime misto, ou seja, utiliza-se ao mesmo 

tempo o regime de caixa e o regime de competencia. 

Tambem, segundo Joao Angelico: 

0 regime misto e consagrado em nossa legislac;:ao financeira pelo art. 35 da 
Lei Federal n°4.320, de 17 de marc;:o de 1964, que dispoe: "Pertencem ao 



exercfcio financeiro: I - As receitas nele arrecadadas; II - As despesas nele 
legalmente empenhadas." As despesas empenhadas e nao pagas ate 31 de 
dezembro sao apropriadas como despesa do exercfcio e classificadas na 
conta financeira re.stos a pagar; e o regime de competencia. Com relac;ao a 
receita adota-se, no sistema financeiro, o regime de caixa; a receita lanc;ada 
e nao arrecadada nao e apropriada mas e inscrita no Sistema Patrimonial 
como dfvida ativa; isto significa que, embora nao arrecadada e nao 
considerada como tal, no Sistema Financeiro, o patrimonio sofre, com tal 
procedimento, uma variac;ao ativa, como se de fato tivesse a receita sido 
arrecadada. (ANGELICO, 1995, p.113). 

Para Diana Vaz de Lima, o regime misto deveria ser substitufdo 

pelo regime integral se o intuito da administrac;ao for o de adotar 

modalidades de orc;amento, voltados a medic;ao de desempenho e da 

eficiencia operacional. 

Tal sugestao pode ser observada a seguir: 

Consoante a Federac;ao lnternacional de Contadores (lfac), o regime de 
competencia integral e aquele que "reconhece as transagoes e os eventos 
independentemente do seu pagamento ou recebimento, mas quando 
ocorrem. As receitas refletem o montante devido a organizagao durante o 
exercicio, tendo sido efetivamente arrecadado ou nao. As despesas refletem 
o montante de bens e servigos consumidos ou nao. Os custos dos ativos sao 
diferidos e reconhecidos quando os ativos sao uti/izados para prover bens e 
servigos". A adoc;ao do regime de competencia pressupoe a constituic;ao de 
provisoes, a realizac;ao de diferimento e a depreciac;ao, como ocorre na 
Contabilidade Comercial. (LIMA, 2003, p.16) 

Mas a autora defende a ideia de que para uma mudanc;a de 

regime e necessaria planejamento adequado. 

Qualquer planejamento deve ser pautado na observancia de 

princfpios orc;amentarios conforme descrito no art0 2 da Lei n°4.320/64 

que dispoe que a lei de orc;amento contera a discriminac;ao da receita e 

da despesa de forma a evidenciar a polftica economica e financeira e o 

programa de trabalho de governo, baseados nos princfpios da unidade, 

da universalidade e da anualidade. 

Assim, o orc;amento deve ser uno, ou seja, apenas urn orc;amento 

para o exercfcio financeiro, para cada 6rgao ou entidade da prefeitura; 

deve ser universal, com todas as receitas e despesas referentes a 

todos os 6rgaos ou entidades constantes; deve ter as previsoes de 

receita e despesa para urn perfodo de tempo limitado, anualidade. 

Afora os aperfeic;oamentos por que passa a administrac;ao 

publica, em termos contabeis, ha diferentes sistemas que diferenciam a 



contabilidade comercial da publica. Sao uma adapta9ao a realidade 

publica no sentido de melhor conduzir o or9amento publico. 

0 quadro a seguir apresenta os principais sistemas contabeis 

utilizados por ambas as pessoas juridicas. 

Balan9o Patrimonial - BP 

Demonstra9ao do 

Exercicio - ORE 

Resultado do 

Balan9o Or9amentario 

Balan9o Financeiro 

Demonstra9ao das Muta96es do 
Balan9o Patrimonial 

Patrim6nio Liquido - DMPL 

Demonstra9ao de Origens 

Aplica9ao de Recursos - DOAR 

e 
Balan9o de Compensa9ao 

Demonstra9ao de Lueras 

Prejuizos Acumulados - DLPA 

e/ou Demonstra9ao 

Patrimonial - DVP 

da Varia9ao 

Se for estabelecida uma correla9ao entre os sistemas publicos e 

privados, poder-se-ia dizer que na esfera publica, os balan9os 

financeiro e patrimonial correspondem, na iniciativa privada, ao balan9o 

patrimonial e a demonstra980 das muta96es do patrim6nio liquido, 

respectivamente. OLi ainda, que a demonstra9ao da varia9ao 

patrimonial se correlacionaria tambem com a demonstra9ao das 

muta96es do patrim6nio liquido. 

Destas correla96es sobrariam isoladamenfe o balan9o de 

compensa9ao, na esfera publica, e a demonstra9ao de origens e 

aplica9ao de recursos, bern como a demonstra9ao de Iueras e/ou 

prejuizos acumulados, na esfera privada. 

Para melhor entendimento, e sem esgotar de forma alguma os 

conhecimentos sabre os sistemas de contas, ja que nao e este o 
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objetivo desta monografia, sera apresentada uma definic;ao para os 

sistemas utilizados pela pessoa jurfdica de direito publico. 

0 Balanc;o Orc;amentario ou sistema de contas Orc;amentario e 

utilizado para o registro das receitas previstas e as despesas fixadas e 

realizadas no exercfcio, comparando a receita prevista com a 

arrecadada. E como se fosse urn orc;amento empresarial utilizado pelas 

empresas. 

0 Balanc;o Financeiro ou sistema de contas Financeiro e utilizado 

para registrar a arrecadac;ao da receita e o pagamento da despesa 

orc;amentaria e extra-orc;amentaria (nao prevista, mas do dia a dia). 

Pode ser associado a urn controle de fluxo de caixa das empresas. 

0 Balanc;o Patrimonial ou sistema de contas Patrimonial e 

utilizado para o registro dos bens patrimoniais da Prefeitura, os 

creditos e os debitos suscetfveis de serem classificados como 

permanentes ou que sejam resultados do movimento financeiro 

decorrente das variac;oes patrimoniais. 

0 Balanc;o de Compensac;ao ou sistema de contas de 

Compensac;ao e utilizado para os registros dos valores que direta ou 

indiretamente possam vir a afetar o patrimonio, relativamente as 

despesas e dfvidas do municipio, execuc;ao de restos a pagar, e a 

compensac;oes ativas e passivas diversas. 

A Demonstrac;ao de Variac;ao Patrimonial e utilizada para apurar o 

resultado patrimonial da prefeitura quando da execuc;ao orc;amentaria 

ou nao. Pode ser positiva ou negativa, conforme a diferenc;a entre as 

variac;oes ativas e passivas. 

A seguir serao abordados os passos orc;amentarios necessaries a 

conduc;ao do orc;amento publico. 

4.3.2. Plano Plurianual 

Como ferramenta de planejamento orc;amentario, o plano 

Plurianual - PPA visa o estabelecimento dos programas de governo 



com os respectivos objetivos, indicadores, resultados esperados, 

projetos, metas e o montante de recursos a ser aplicado em 

investimentos, para urn periodo de 4 anos ou urn quadrienio. 

Efetivamente, este quadrienio deve abranger tres anos do mandato de 

urn Prefeito ate o primeiro ano de mandato do Prefeito subsequente. 

Realizado por todas as unidades da administra9ao e depois 

consolidado em urn unico documento, descreve com detalhes o que 

sera realizado na administra9ao da cidade, relativamente as obras, 

servi9os, saude, educa9ao, turismo, trabalho, enfim, tudo a que o poder 

publico compete fazer em beneficio da popula9ao. 

Quando pronto, fica submetido a aprova9ao da Camara Municipal 

de Curitiba, por meio dos seus vereadores que, inclusive, votam 

tambem, dentro do PPA, o or9amento legislative proprio. 

0 plano Plurianual vigente e relativo ao quadrienio 2006 - 2009 e 

foi sancionado pelo Poder Legislative Municipal pela Lei n° 11. 652, de 

22 de dezembro de 2005. 

Os programas e as metas constantes no Plano Plurianual serao 

observados anualmente na Lei de Diretrizes Or9amentarias, Lei 

Or9amentaria Anual e nas Leis especiais para abertura de creditos 

adicionais. 

4.3.3. Lei de Diretrizes Or9amentarias 

De acordo com o disposto no PPA, a Lei de Diretrizes 

Or9amentarias - LDO define as metas, prioridades, organiza9ao e 

estrutura dos or9amentos, disposi96es relativas as despesas com 

pessoal e encargos sociais, bern como a Legisla9ao Tributaria do 

Municipio para urn exercicio fiscal, ou seja, urn ano. 

Por exemplo, no ano de 2008, entre os meses de abril e maio, 

foram estabelecidas as prioridades para o ano de 2009, especificando 

os programas de governo e a a96es a serem executadas, sempre 

baseados no PPA. 



Enquanto no PPA os objetivos sao estabelecidos de forma geral , 

a LDO estabelece agoes mais definidas como, por exemplo, a 

ampliagao de urn sistema de arrecadagao e os valores necessarios para 

a sua concretizagao. Tambem deve ser aprovada pelo Legislativo e 

convertida em Lei. 

Segundo informagoes da prefeitura, o projeto de Lei de Diretrizes 

Orgamentarias - LDO de 2009 preve uma receita total estimada de 

R$3.590.000.000,00 (tres bilhoes quinhentos e noventa milhoes de 

reais), dos quais 37% serao destinados para o desenvolvimento social; 

24% para o desenvolvimento institucional e gestao democratica; 22% 

para o programa mobilidade urbana; 11% para infra-estrutura, 

urbanismo e meio ambiente e 6% destinados aos demais programas. 

No anexo V e apresentada a memoria de calculo da receita 

estimada para 2009, que foi encaminhada para aprovagao do 

Legislativo em 15 de maio de 2008. 

E oportuno lembrar que os programas de governo devem, sempre, 

estar atrelados ao planejamento orgamentario e financeiro, portanto, 

descritos no plano plurianual, discriminados na lei de diretrizes e 

validados juridicamente na lei orgamentaria, objeto do t6pico a seguir. 

4.3.4. Lei Orgamentaria Anual 

Ap6s a realizagao do planejamento para quatro anos e a definigao 

das diretrizes para urn determinado ano, a Lei Orgamentaria anual -

LOA estima a Receita e fixa a Despesa correspondente para a 

realizagao do plano de governo que envolve todo o orgamento. 

Tambem submetida a aprovagao legislativa, e o documento base 

para a execugao orgamentaria e financeira dos 6rgaos que compoem a 

administragao municipal. 

A LOA 2008 foi sancionada pela Lei n° 12.592/2007, de 20 de 

dezembro de 2007 que estimou uma receita de R$3.204.000.000,00 

(tres bilhoes, duzentos e quatro milhoes de reais), ou seja, R$ 1.782,57 
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per capita, fixando a mesma quantia para as despesas que irao fazer 

frente as necessidades da administragao da cidade de Curitiba. 

Uma vez que as despesas sao fixadas com base na estimativa de 

arrecadagao, e de extrema importancia que o municipio tenha urn 

eficiente sistema de arrecadagao. Do contrario, pode ocorrer a redugao 

da despesa em fungao da falta de arrecadagao. 

Na sequencia, sera dada uma no<;ao de como e feita a 

classificagao orgamentaria das despesas de uma unidade da Prefeitura. 

4.3.5. Classificagao Orgamentaria de urn 6rgao da Prefeitura 

A titulo de exemplificagao, sera demonstrado, a seguir, a forma 

com que o orgamento e organizado, em termos contabeis. E para isto, 

alguns dados de uma unidade da Prefeitura serao apresentados. 

No caso, os da Procuradoria Geral do Municipio que tern a missao 

de representar e defender judicial e extrajudicialmente o municipio em 

qualquer foro ou jurisdigao. 

A Procuradoria e urn 6rgao de assessoramento do poder 

executive que exerce ·uma atividade de natureza juridica administrativa, 

objetivando a defesa judicial e extrajudicial dos interesses do municipio 

de Curitiba, bern como a inscrigao e a cobranga dos debitos da dfvida 

ativa judicial, relatives aos tributos de competencia municipal, tais 

como IPTU, ISS, ITBI, taxas e contribuigao de melhoria. 

Embora a prefeitura seja dividida em 31 unidades administrativas, 

o orgamento da Prefeitura de Curitiba e composto por 37 c6digos 

diferentes para identificagao das secretarias, institutes, fundagoes e 

fundos especificos para aplicagao de recursos. 

A Procuradoria do Municipio e urn dos 6rgaos, cujo c6digo 

orgamentario e 0 de n° 03000, e que teve a despesa estimada para 0 

ano de 2008 no montante de R$ 13.303.000,00 (treze milhoes, 

trezentos e tres mil reais). Oeste valor R$ 13.293.000,00 (treze 

milhoes, duzentos e noventa e tres mil reais) foram destinados para as 



despesas correntes, . ou seja, despesas com pessoal e custeio de 

funcionamento, e apenas R$ 10.000,00 (dez mil rea is) para despesas 

de capital, ou seja, investimentos em equipamentos e materiais 

permanentes. 

0 valor destinado a Procuradoria, fruto das necessidades de 

despesas para o desempenho de suas fun96es, representa 0,004o/o da 

receita estimada total do or9amento do municipio. 

A parcela destinada a Procuradoria e distribuida para atender as 

seguintes dota96es or9amentarias. Entenda-se por dota9ao, a 

codifica9ao contabil para um determinado grupo de contas, conforme o 

exemplo na sequencia: 

Se pegarmos um c6digo como exemplo temos o seguinte: 

03001 = Gabinete do Procurador 

030620080 = Programa de Gestao Administrativa 

2021 = Atividades Juridicas 



Na sequencia da classificac;ao orc;amentaria os c6digos continuam a se 

desdobrar conforme a natureza da despesa, tais como: 

Para cada um dos c6digos acima sao definidos valores 

necessaries para atender as despesas, limitados ao total do orc;amento 

disponivel. 

lmagine-se que a Procuradoria formalize um contrato para 

manutenc;ao mensal dos seus elevadores com a empresa ficticia 

"Subindo - manutenc;ao predial Ltda". Os valores mensais a serem 

repassados a empresa seriam pagos mediante a seguinte dotac;ao 

orc;amentaria: 

03001.030620080.2021 = Atividades Juridicas 

3.3.90.39.00.00 = Outros Servic;os e Encargos - Pessoa Juridica 
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Assim como nas empresas privadas, nos 6rgaos publicos tambem 

ha a necessidade de controle das despesas no decorrer de urn periodo. 

Este controle, na Prefeitura, e todo informatizado e obedece aos 

padroes de prestagao de contas do Tribunal de Contas do Estado do 

Parana. 

Mas, a cada uma das 31 unidades da administragao cabe urn 

planejamento que garanta urn melhor uso dos recursos publicos, 

estando sempre atento para cortes de despesas que, por ventura, nao 

sejam mais necessarias. 

Neste exemplo da Procuradoria existe uma equipe de apoio 

tecnico que em conjunto com urn nucleo financeiro realiza o 

acompanhamento das despesas na medida em que elas sao 

autorizadas. 

Por falar em autorizagao, com o advento da Lei de 

Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de 

maio de 2000, surgiu o personagem do "Ordenador de Despesas", 

normalmente o superintendente ou diretor responsavel de cada 6rgao 

ou unidade orgamentaria, que responde administrativa, civil e 

penalmente pelos atos praticados quando das autorizagoes das 

despesas. Assim, cada despesa prevista na Lei Orgamentaria Anual 

necessita da competente autorizagao por escrito e documentada 

mediante o que se chama de "nota de empenho", que equivale a uma 

ordem de pagamento. 

Tambem, em cumprimento a Lei Complementar Federal n°1 01, de 

04/05/00 - Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 48 que diz 

"Sao lnstrumentos de transparencia da gestao fiscal, aos quais sera 

dada ampla divulgagao, inclusive em meios eletronicos de acesso 

publico: os pianos, orgamentos e lei de diretrizes orgamentarias; .. ;"; a 

prefeitura de Curitiba disponibiliza para toda a populagao o acesso a 

numeros, series hist6ricas, e outros dados referentes ao Plano 

Plurianual, Lei de Diretrizes Orgamentarias e Orgamento Anual, por 

meio da Secretaria Municipal de Finangas, no enderego eletronico da 

prefeitura. 
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Terminada a exemplificac;ao, este trabalho ira apresentar as 

principais metas e indicadores utilizados pela prefeitura, lembrando que 

eles surgiram do planejamento listado no Plano Plurianual - PPA. 

4.4. PRINCIPAlS METAS E INDICADORES 

Como afirmado acima, as metas e os indicadores da Prefeitura de 

Curitiba obedecem ao disposto no plano plurianual. Desta forma, e com 

a elaborac;ao de urn projeto de lei de diretrizes orc;amentarias que 

ocorre a definic;ao das principais metas e indicadores. 

Na data de 15 de maio de 2008 foi encaminhado o Projeto de Lei 

relativo ao a no de 2009. Nele constam as informac;oes necessarias 

para a elaborac;ao da LDO 2009. 

No capitulo I, artigo 2° deste projeto, consta o seguinte: 

As metas e as prioridades sao especificadas no anexo I - Das Metas e 
Prioridades da Administrac;ao Municipal, sendo estabelecidas por func;Oes, 
subfunc;Oes, programas e ac;Oes compatfveis com as Leis Municipais 
n°11.652, de 22 de dezembro de 2005 e n°11.994, de 17 de novembro de 
2006 - Plano Plurianual 2006/2009 e ainda na Lei Orc;amentaria Anual para 
2009, sendo que esta ultima sera encaminhada a Camara Municipal ate 30 
de setembro de 2008.(2009,Projeto de Lei- LDO, pg.13) 

Como se percebe, tudo o que for realizado pela administrac;ao 

municipal deve seguir rigorosamente o disposto na Lei de Orc;amento 

que sera feita com base nas informac;oes encaminhadas ate 30 de 

setembro de 2008. Oaf, em dezembro do mesmo ano, a Camara de 

Vereadores podera sancionar a lei. 

As metas e indicadores fazem parte de urn orc;amento, que pode 

ser chamado de orc;amento/programa. 

0 projeto de lei conta com as seguintes diretrizes: metas e 

prioridades da Administrac;ao Publica Municipal; organizac;ao e 

estrutura dos orc;amentos; diretrizes gerais para a elaborac;ao e a 

execuc;ao dos orc;amentos e suas alterac;oes; disposic;oes relativas as 



despesas do Municipio com pessoal e encargos sociais; disposi96es 

sabre a Legisla9ao Tributaria do Municipio; disposi96es gerais. 

A integra do projeto de lei podera ser consultada no link: 

www. cu ritiba. p r. gov. br/Servicos/Financas/orcamento/proposta2009/LDO 

2009.pdf. (acesso em 16 de maio de 2008, as 15:20 hs). 

Em virtude de que o objetivo especifico deste trabalho nao e o de 

tamar conhecimento de todas as metas e prioridades da administra9ao 

municipal, sera apresentada na sequencia duas metas principais de 

cada uma· das seguintes areas: saude, educa9ao e urbanismo. 

4.4.1. lndicadores e Metas da Saude 

Conforme disposto no anexo I do Projeto de Lei mencionado 

anteriormente, as metas relativas a saude sao definidas pela Secretaria 

Municipal de Saude par meio de urn programa chamado "Programa 

Curitiba Saude", que possui diversas a96es, dentre as quais duas serao 

menciona9as, a titulo de ilustra9ao, no quadro a seguir: 

1087 - Constru9ao de Equipamentos de 

Saud e. 

2072 - lmplementa9ao e manuten9ao do 

controle epidemiol6gico e da politica de 

saude ambiental. 

Produto 

Equipamentos 

construidos. 

Centrale 

epidemiol6gico 

e pol iti-ca 

implementada 

e mantida. 

Meta 

Fisica 

8 



0 principal indicador seria manter a saude da popula9ao 

curitibana, e para is to, a a9ao 1087 preve a constru9ao de oito novas 

unidades de saude no ano de 2009. 

Ja a a9ao 2072 nao permite uma quantifica9ao adequada por se 

tratar de servi9os de natureza continua, ou seja, a implementa9ao e a 

manuten9ao do controle de epidemias e das politicas de saude 

ambiental sao a96es constantes que promovem a saude. Por isso e que 

a meta e estabelecida com o numero urn. Este tipo de ocorrencia nos 

indicadores de 6rgaos publicos sao uma constante, pais nem sempre as 

a96es podem ser mensuradas em quantidades . 

4.4.2. lndicadores e Metas da Educa9ao 

Conforme disposto tambem no anexo I do Projeto de Lei 

mencionado anteriormente, as metas relativas a educa9ao sao 

definidas pela Secretaria Municipal de Educa9ao por meio de urn 

programa chamado i'Programa Educa9ao", dividido em do is outros 

subprogramas que sao: Qualidade da Educa9ao e Expansao do 

Atendimento Educacional, dentre os quais duas a9oes serao 

mencionadas, a titulo de ilustra9ao, nos quadros a seguir: 

2032 - Divulga9ao das a9oes de governo e 

de utilidade p~blica, atraves de campanhas 

Produto 
Meta 

Fisica 

Campanhas 
informativas e educativas e outros meios de 10 

acesso a popula9ao, referente a educa9ao 

basi ca. 

2100- Manuten9ao do sistema de 

descentraliza9ao para a educa9ao basica. 

realizadas. 

Sistema 

mantido. 
1 



1024 - Constru<;ao de canchas cobertas em 

escolas municipais. 

1026 - Constru<;ao de escolas municipais. 

Produto 

Can has 

cobertas 

construidas. 

Escolas 

construidas. 

Meta 

Fisica 

3 

2 

ti4 

Todas estas a<;oes tern o seu valor correspondente lan<;ado nas 

dota<;oes or<;amentarias das respectivas unidades admini~trativas. 

Conforme a receita vai se realizando estas despesas podem ocorrer 

conforme programa<;ao. 

Se para a a<;ao 1026 for necessaria a constru<;ao de rna is do que 

duas escolas, a prefeitura tern que indicar recurso de outra unidade 

or<;amentaria, ou seja, tern que remanejar recursos de outra a<;ao para 

suplementar a a<;ao 1026 - Constru<;ao de escolas municipais. 

4.4.3. lndicadores e Metas de Urbanismo 

As metas relativas ao Urbanismo sao definidas pela Secretaria 

Municipal de Urbanismo por meio de nove programas especificos dos 

quais serao mencionados apenas dois. Urn e o "Programa Circula<;ao" e 

outro e 0 "Programa Eixo Metropolitano"' dentre OS quais duas a<;oes 

serao mencionadas, a titulo de ilustra<;ao, nos quadros a seguir: 



1049 - lmplantac;ao de ponte sabre o Rio 

Barigui I Rua Senador Accioly Filho. 

1053 - Desapropriac;ao de areas para 

implantac;ao do binario Julia da 

Costa/Princesa Isabel. 

1060 - Obras do Eixo Metropolitano de 

Transporte - 8 I D II. 

Produto 

Ponte 

implantada. 

Areas 

desapropriadas. 

Produto 

Obras 

realizadas 

Meta 

Fisica 

1 

2 

Meta 

Fisica 

13 

No caso do Programa Eixo Metropolitano ha somente uma ac;ao, 

tambem com recursos informados no orc;amento de 2009. 

Percebe-se que _desde uma grande obra como a linha verde que e 

uma denominac;ao atual para as obras do eixo metropolitano ate a 

construc;ao de uma ponte, e necessaria a previsao orc;amentaria 

antecipada. 

Encerradas as exemplificac;oes das principais metas e indicadores 

da prefeitura de Curitiba, e importante verificar se existem indicadores 

macro utilizados para avaliac;ao da gestae administrativa. Este e o 

assunto desenvolvido a seguir. 
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4.5. INDICADOR UTILIZADO PARA AVALIA<;AO DA GESTAO 

Foi identificado durante o desenvolvimento deste trabalho que a 

prefeitura de Curitiba conta com o apoio do lnstituto Municipal de 

Administrac;ao Publica - IMAP para o desenvolvimento de pesquisas e 

programas de gestao publica. 

Urn dos programas e o Programa de Educac;ao Permanente na 

area de Gestao Publica, realizado em parceria com a Secretaria 

Municipal de Recursos Humanos, no qual se desenvolve o tema: 

"Desenvolvimento da Excelencia em Gestao Publica". 

0 tema foi base para a delimitac;ao de urn projeto denominado de 

Programa de Desenvolvimento Gerencial DG, que pretende 

desenvolver competencias do gestor publico, na busca de uma gestao 

de maior qualidade e produtividade, possibilitando urn aumento da 

capacidade de governo nas respostas as demandas da sociedade. 

0 DG defende a ideia de que para ser Gestor e necessaria aluar 

permanentemente com equipes de trabalho, gerando urn ambiente 

propicio a inovac;ao e ao aperfeic;oamento organizacional e estimulando 

a capacidade de se liderar os processos de mudanc;as. 

Algumas premissas fazem parte do DG, sao elas: educac;ao 

continuada; consonancia com as diretrizes governamentais; 

alinhamento aos eixos estrategicos de governo; abrangencia a todos os 

servidores da prefeitura; aplicabilidade do conhecimento nas ac;oes 

cotidianas; responsabilidade dos servidores no seu 

autodesenvolvimento; construc;ao e compartilhamento de 

conhecimentos de forma permanente; inovac;ao nos processos de 

trabalho; valorizac;ao de talentos para as fungoes de docencia nos 

eventos de qualificac;ao profissional; parcerias com outras instituic;oes. 

A partir dessas premissas o DG concebeu e aplica o indice de 

Desenvolvimento da Gestao Publica - IDGP, que sera apresentado na 

sequencia. 
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4.5.1. fndice de Desenvolvimento da Gestao Publica 

A Prefeitura de ·curitiba em conjunto com o lnstituto Municipal de 

Administrac;ao Publica - IMAP vern desenvolvendo pesquisas na area 

de gestao publica ha algum tempo. E, apesar das gestoes politicas que 

trac;am objetivos distintos ao Iongo do tempo, tern havido um constante 

desenvolvimento de analises de administrac;ao publica com a intenc;ao 

de melhor atingir resultados em termos de qualidade de servic;os e de 

ambiente de trabalho. 

Fruto deste trabalho conjunto surgiu o IDGP que e composto por 

22 indicadores estrategicos, agrupados de acordo com 07 criterios de 

excelencia, oriundos do Premia Nacional da Qualidade de Gestao 

Publica e Desburocratizac;ao - GESPUBLICA, do Governo Federal, 

quais sejam: lideranc;a, estrategia e pianos, cidadaos e sociedade, 

informac;ao e conhecimento, pessoas, processos e resultados. 

Os resultados sao consolidados por 6rgao e depois confrontados 

com base na media entre eles. 

0 principal objetivo do DG e expresso na seguinte visao de 

futuro: "ser referencia em governanc;a publica", e para is to, foi 

organizado em tres momentos distintos: seminario de abertura com 

temas e experiemcias de gestao publica; oficinas de modelagem dos 

pianos de desenvolvimento estrategicos; seminario de encerramento 

com o resultado das oficinas. Em todas as tres fases a participac;ao dos 

servidores e imprescindivel. 

0 IDGP nao abrange todas as dimensoes da gestao, mas avalia 

as praticas mais importantes para que a gestao tenha sucesso. 

A planilha a seguir, apresentada pelo lnstituto Municipal de 

Administrac;ao Publica apresenta a tabela sintese com os 07 criterios e 

os 22 indicadores considerados estrategicos. 



Papel da Lideranc;a na 

estruturac;ao da estrategia 

Aproveitamento no 

Desenvolvimento Gerencial 

4. Eficacia do Desdobramento do 

Planejamento 

5. Utilizac;ao Gerencial do SAGA-PG 

6. Execuc;ao Orc;amentaria 

7 . Levantamento das Necessidades 

8 . Qualidade do atendimento 

Praticas de Avaliac;ao da 

satisfac;ao 

Compartilhamento das 

informac;oes 

Uso de informac;oes 

comparativas 

12. Registro de melhores praticas 

13 . Registro de ideias 

14 . Reconhecimento e valorizac;ao 

dos servidores 

15. Utilizac;ao do SemEADor 

Cobertura 

permanente 

em 

17. Clima organizacional 

18. Gesta o de pessoas 

educac;ao 

Qualidade dos produtos e 

prestados pelos 

20. Reduc;ao de custos no E -

compras 

Praticas de avaliac;ao de 

resultados 

22. Apresentac;ao dos resultados 

Fonte : adaptado de www .imap .curitiba .org .br , pelo autor . 

ots 

Para cada urn dos 22 indicadores estrategicos foi preparada uma 

ficha de descric;ao, contendo a definic;ao e a forma de calculo dos 

indicadores. Depois, cada urn recebe urn peso que varia de 01 a 03. 

Par exemplo, o indicador Execuc;ao Orc;amentaria recebe peso 03 e o 

indicador Qualidade do Atendimento recebe peso 01. 
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0 resultado IDGP da Prefeitura sera obtido pela media dos 

resultados IDGP de cada 6rgao, conforme uma tabela de faixas de 

pontuagao global com variagoes no indice de 0 a 1. 

De 0 ate 0,33 a faixa e definida com a cor vermelha; de 0,34 a 

0,67 a cor amarela e de 0,68 a 1 a cor verde, identificando os estagios 

· de desenvolvimentos alcangados na gestao publica. 

0 indice I DGP na Prefeitura de Curitiba faz parte de urn modelo 

de gestao governamental voltado para resultados e fortalece a 

capacidade do Estado de atuar em parceria com outras esferas .. 

Como ferramenta de planejamento identifica uma situagao atual, 

da urn passo em diregao a uma situagao desejada' monitorando r e 

avaliando os resultados obtidos. 

Ap6s o conhecimento da forma com que a Prefeitura cuida da 

gestao publica e, com base nos apontamentos anteriores sobre os 

indicadores e os indices, apresentados na fundamentagao deste 

trabalho, serao abordados a seguir os objetivos especificos desta 

monografia. Estes visam a informagao dos principais indices que 

podem ser objeto de estudo para avaliagao da gestao sob a 6tica de urn 

dos 22 indicadores que compoem o IDGP da Prefeitura de Curitiba. E o 

caso do indicador- Execugao Orgamentaria, que tern como descrig~() a 

relagao entre os valores orgados, executados, da Lei Orgamentaria 

Anual - LOA, fundamentados na aplicagao e uso dos recursos publicos 

planejados, efetivamente realizados, para encaminhamento dos 

processos de trabalho. 

Para o desenvolvimento desta analise sera utilizada a pesquisa 

de indices que tern origem em instrumentos legais voltados a 

responsabilidade no g.erenciamento do orgamento publico. 

0 periodo de analise abrangera os anos de 2001 a 2007 que 

representam o inicio de uma nova era na gestao publica, em que, com 

a edigao. da Lei Complementar n°1 01/00 - Lei de Responsabilidade 

Fiscal, o Estado passa a ter a obrigagao de gerir os seus recursos com 

maestria, planejamento e responsabilidade, garantindo a sua 

manutengao, enquanto esfera de poder, eo desenvolvimento regional. 
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Primeiramente serao abordados os principais indices utilizados 

pelo Governo Federal para avaliar a situac;ao orc;amentaria e financeira 

dos municipios. Eles serao aplicados para a realidade de Curitiba e, 

ap6s, farao parte da analise mais tres indices que fazem parte da 

analise do indicador Execuc;ao Orc;amentaria, quais sejam: a analise da 

receita corrente liquida e as suas limitac;oes perante a Lei de 

Responsabilidade Fiscal; o indice de endividamento publico; e o indice 

do programa de reestruturac;ao e ajuste fiscal. 

4.6. INDICADORES OR<;AMENTARIOS UTILIZADOS PELO GOVERNO 

FEDERAL NA ANALISE DAS CONTAS DA PREFEITURA DE CURITIBA 

A contabilidade publica se difere da comercial tambem nas 

questoes de analise de indices dos indicadores. Enquanto na 

contabilidade comercial a analise dos demonstratives contabeis tern 

caracteristica uniforme e relativamente padronizada, na contabilidade 

publica nao ha evidencias de uma padronizac;ao de indices ou 

indicadores, o que acaba por prejudicar uma avaliac;ao contabil

financeira comum entre os entes da federac;ao. 

Kohama, citado por Lima (2003, p.220), alerta que: 

Nem sempre as condic;oes ideais de analise estarao presentes, quer por falta 
de informac;oes adequadas disponfveis, quer pelas dificuldades tecnicas em 
obte-las. Ha que se agir com extrema cautela, buscando fontes de 
informac;oes fidedignas. Destaca tambem o cuidado com as crfticas, que nao 
devem ser utilizadas no sentido de censurar nem tampouco julgar os 
resultados apurados. A analise dos balanc;os publicos deve ser construtiva 
para alertar e orientar quando for verificado algum erro de procedimento. 
Registra-se que a analise e interpretagao de balangos publicos tem objetivos 
diferentes da realizada nos balangos privados. Nas entidades publicas, o 
foco e a boa gestae dos recursos publicos e a transparencia na evidenciagao 
dessas informagoes. (Kohama, 2000, p.140) 

Quando se fala em boa gestao de recursos publicos e oportuno 

lembrar que ela ocorre sempre em decorrencia da lei. A transparencia 
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de informa<;oes, da mesma forma, e decorrente de lei especifica que a 

garanta. 

Tambem, as transferencias de recursos intergovernamentais 

ocorrem por meio de instrumentos de legisla<;ao. E, uma vez que estas 

transferencias ocorrem, sao necessarios a sua fiscaliza<;ao e controle 

como formas de garantir a correta aplica<;ao de recursos publicos. 

0 Governo Federal, por meio da Secretaria do Tesouro Nacional, 

que e ligada ao Ministerio da Fazenda, divulga urn material informativo 

anual com dados da !3Xecu<;ao or<;amentaria dos Estados e Municipios 

das capita is, de forma resumida e relativa aos ultimos 10 a nos. 

Os valores constantes no material informativo sao fornecidos 

pelos Estados e Municipios na medida em que os balan<;os vao sendo 

finalizados a cada exercicio. 

Assim, o Governo trabalha com alguns indicadores or<;amentarios 

e financeiros que podem retratar a saude financeira de urn ente 

publico, resultando ate na imposi<;ao de limites e metas a serem 

alcan<;adas para que determinados 6rgaos ou entidades, Estados ou 

municipios, continuem a receber ou nao verbas previstas na legisla<;ao. 

A analise e baseada em 10 indicadores apresentados sob a forma 

de indices, ou seja, de rela<;ao entre os dados dos balan<;os publicos. 

Na sequencia serao analisadas, relativamente ao municipio de 

Curitiba entre os a nos de 2001 e 2007, as rela<;oes entre: receita 

corrente e despesa corrente; receitas com transferencias 

intergovernamentais e receita corrente; encargos e receita corrente; 

amortiza<;oes e MGA (margem de autofinanciamento); despesas de 

capital e MGA; amortiza<;oes e opera<;oes de credito; encargos e 

opera<;oes de credito; recursos de terceiros e receita efetiva; divida 

flutuante liquida e receita efetiva; divida fundada total e receita efetiva. 
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4.6.1. Receita Corrente e Despesa Corrente 

Indica a capacidade de pagamento das despesas de pessoal e de 

custeio com a receita corrente. A seguir foram coletados dados da 

Prefeitura de Curitiba para a analise. 

2001 1.535.7:31.700,00 1.423.521.136,00 1,0788 

2002 1.757.461.740,00 1.617.869.494,00 1,0862 

2003 1.977.518.043,00 1.821.622.919,00 1 10855 

2004 2.225.256.000,00 1.987.442.000,00 1 11196 

2005 2.349. 780.000,00 2.166.966.000,00 1 10843 

2006 2. 730.299.936,78 2.526.371.429,38 1,0807 

2007 3.078.648.394,20 2.763.731.624,37 1 11139 

Os indices resultantes indicam que a prefeitura de Curitiba 

manteve uma adequa.da politica orc;;amentaria, pois para cad a R$1 ,00 

de despesas teve em media R$ 1,0927 de receita para cumprir com as 

obrigac;;oes com pessoal e custeio, sem considerar os investimentos. 

Se a proposta de responsabilidade fiscal e a d·e gastar aquila ·que 

se arrecada, nos 7 anos analisados, em especial no ano de 2004, as 

despesas foram 10,69 °/o menores que as receitas. 

Dada a caracteristica e o porte da cidade de Curitiba, e, 

considerando os instrumentos legais que obrigam a prefeitura a se 

comportar de forma responsavel com suas contas, acred ita-se que 

desde o ano de 2001 a tendencia foi e sera o de crescimento deste 

indicativa de analise, aumentando a capacidade de investimento na 

cidade. 
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4.6.2. Receitas com . Transferencias lntergovernamentais e Receita 

Corrente 

Indica qual percentual de recursos ordinaries foi recebido de 

outros entes da federac;ao, em relac;ao a receita corrente. Para a 

formac;ao dos valores recebidos foram consideradas somente as 

transferencias correntes. A seguir, tambem foram coletados dados da 

Prefeitura de Curitiba para a analise. 

2001 566.081.118,00 1.535.731.700,00 36,86o/o 

2002 614.168.768,00 1.757.461.740,00 34,95°/o 

2003 674.176.037,00 1.977.518.043,00 34,09% 

2004 799.228.483,00 2.225.256.000,00 35,92°/o 

2005 853.726.000,00 2.349. 780.000,00 36,33% 

2006 1.004.708.255,80 2. 730.299.936,78 36,80o/o 

2007 1.097.914.190,81 3.078.648.394,20 35,66°/o 

Quando foi efetuada a pesquisa deste lndice, o Governo Federal 

o denominava de Despesas com transferencias intergovernamentais. 

Para o caso da prefeitura de Curitiba, ja que e ela quem recebe os 

recursos do Governo Federal, adaptou-se a formula para Receita com 

transferencias intergovernamentais. 

Assim, percebe-se que para o perlodo analisado os recursos 

extras, oriundos de transferencias, representaram em media 35,80°/o da 

receita corrente llquida da prefeitura. Quanta maier for esta relac;ao 

menor e a capacidade financeira da prefeitura, ja que as transferencias 

sao identificadas como capital de terceiros. 
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Embora estes recursos recebidos sejam aplicados, em boa parte, 

nas areas de educac;ao e saude, mediante transferencias (repasses 

legais ou convenios}; o interessante seria que as receitas correntes 

fossem maier, indicando uma maier independencia financeira. 

Estes valores recebidos nao tem que ser devolvidos, por nao se 

tratar de emprestimos e ou financiamentos, mas, se por um motivo ou 

outro eles nao forem transferidos, a prefeitura tem que absorver o 

impacto da nao transferencia, com recursos pr6prios. 

4.6.3. Encargos e Receita Corrente 

Indica o peso dos encargos financeiros de outros exercicios sobre 

as receitas primarias. Entende-se por encargos os juros da divida 

pagos . durante o exercicio. A seguir tem-se os dados relatives a esta 

analise. 

2001 29.308.874,26 1.535.731.700,00 1,91o/o 

2002 28.756.746,00 1.757.461.740,00 1 ,64°/o 

2003 29.€?51.498,00 1.977.518.043,00 1 ,50o/o 

2004 22.322.128,00 2.225.256.000,00 1 1 00°/o 

2005 18 .291.462,00 2.349. 780.000,00 0,78°/o 

2006 13.300.604,97 2. 730.299.936,78 0,49o/o 

2007 11.654.555,22 3.078.648.394,20 0,38°/o 

Bom saber que ha uma reduc;ao no peso dos encargos sobre a 

receita corrente. Ao mesmo tempo, vem a indagac;ao: sera que a divida 

esta diminuindo? 
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Possivelmente, esta diminui<;ao tenha a ver com as mudan<;as 

economicas ocorridas no Brasil em rela<;ao ao resto do mundo. Ocorre 

que as dividas sao estipuladas em d61ar, que tern sofrido ligeiras 

quedas em fun<;ao da recessao norte americana. Como consequencia, 

ha a diminui<;ao da divida e de seus encargos, decorrente da 

valoriza<;ao cambial. Born para o Brasil e born para Curitiba. 

4.6.4. Amortiza<;oes e Margem de Autofinanciamento 

Indica o impacto das amortiza<;oes de financiamentos sobre os 

recursos disponiveis para autofinanciamento de investimentos. A 

margem de autofinanciamento pode ser calculada da seguinte forma: 

MGA=Receita Or<;amentaria (-) Opera<;oes de cn§dito (-) Despesas 

correntes. A seguir tem-se as dados para analise. 

2001 34.586.334,00 114.657.775,00 30,16o/o 

2002 44.718.951,00 146.214.340,00 30,58°/o 

2003 51.091.171,00 164.965.896,00 30,97o/o 

2004 50.732.410,00 245 .298.040,00 20,68°/o 

2005 44.~77.831 ,00 252.351.433,00 17,82°/o 

2006 43.343.293,91 248.239.483,45 17,46o/o 

2007 51.567.833,90 212.834.423,81 24,23°/o 

Nesta situa<;ao, ocorreu uma ligeira queda nos anos de 2005 e 

2006, o que foi born, atingindo uma media alta em 2007. 

Se o valor destinado as amortiza<;oes aumentar em rela<;ao a 

margem de autofinanciamento, pior para a Prefeitura, pais ira diminuir 

a capacidade de investimento com recursos pr6prios e mais 



to 

dependencia de recursos de terceiros ira ocorrer, com consequente 

aumento da divida. 

Considerando a informa9ao utilizada pelos bancos, de finan9as 

pessoais, que diz que os valores relatives a presta9oes financeiras de 

uma pessoa fisica devem chegar ate o limite de 30°/o dos vencimentos 

efetivos, indicando que a capacidade de pagamento das parcelas nao 

prejudique as outras obriga96es basicas de sobrevivencia da pessoa, 

percebe-se que a capacidade de amortiza9ao da divida esteve no limite 

nos a nos ·de 2001 a 2003. Neste caso, o ideal e que· os val ores estejam 

abaixo, como no caso dos anos de 2005 e 2006. 

4.6.5. Despesas de Capital e Margem de Autofinanciamento 

Indica qual a proporyao das despesas de capital que sao 

financiadas com capital proprio. A seguir tem-se os dados para analise. 

2001 117.167.488,00 114.657.775,00 1, 0218 

2002 161.034.002,00 146.214.340,00 1,1013 

2003 149.483.199,00 164.965.896 ,00 0,9061 

2004 168.749.350,00 245.298.040,00 0,6879 

2005 146.762.738,00 252.351.433,00 0,5815 

2006 257.234.765,23 248.239.483,45 1,0362 

2007 382.828.091,54 212.834.423,81 1, 7987 

As despesas de capital sao representadas basicamente pelos 

investimentos, inversoes financeiras e amortiza9ao da d ivida. Se estas 

despesas aumentam em rela9ao a quantidade de recursos pr6prios 

destinados ao autofinanciamento, e ruim para a prefeitura. 
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No caso de Curitiba, o melhor ano foi 2005 em que para cada 

R$1 ,00 de recursos pr6prios R$ 0,58 foram para cobrir tais despesas. 

Ja em 2007, para cada R$1 ,00 de recursos pr6prios R$1 ,79 foram 

necessaries, ou seja, a margem de autofinanciamento nao cobriu a 

· necessidade de investimentos. 0 diferencial foi o montante destinado a 

investimentos que aumentou em media 45, 19°/o em rela<;ao ao a no 

anterior. A margem de autofinanciamento em contrapartida teve uma 

redu<;ao de 14,26% relativa ao mesmo periodo. 

4.6.6. Amortiza<;oes e Opera<;oes de Credito 

Indica a propor<;ao em que o montante de novas emprestimos e 

absorvido, indiretamente, pela amortiza<;ao de opera<;oes realizadas em 

exercicios anteriores. A seguir tem-se os dados para analise. 

2001 34.586.334,00 2.743.184,00 12,6080 

2002 44.718.951,00 24.511.555,00 1,8244 

2003 51.091.171,00 10.717.071,00 4, 7672 

2004 50.732.410,00 12.371,00 4.100,9142 

2005 44.977.831,00 1. 756.999,00 25,5992 

2006 43.343.293,91 8.995.281,78 4,8184 

2007 51.567.833,90 57.325.385,88 0,8995 

Neste caso, ha uma constante no valor das amortiza<;oes embora 

as opera<;oes de credito tenham sido bastante variaveis. Com isso, nos 

mementos que as opera<;oes de novas emprestimos foram diminutos, 

como no ano de 2004, a situa<;ao foi bastante desfavoravel ao 

municipio. Significou que se o objetivo era o de amortizar a divida 
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corrente -com novos recursos adquiridos, isto nao aconteceu : As 

opera<;oes de cn§dito daquele ano nao foram satisfat6rias em rela<;ao 

as amortiza<;oes de opera<;oes realizadas em anos anteriores. 

Ja no ano de 2007 existiu a melhor situa<;ao do periodo em 

analise. Para cada R$0,89 de amortiza<;ao da divida contraida em 

exercicios anteriores tem-se R$1 ,00 em novos emprestimos. 

4.6.7. Encargos e Opera<;oes de Credito 

Indica a propor<;ao em que o montante de novos emprestimos e 

absorvido, indiretamente, pelos encargos/juros de opera<;oes efetivadas 

em exercicios anteriores. A seguir tem-se os dados para analise. 

2001 29.308.874,26 2.743.184,00 10,6842 

2002 28.756.746,00 24.511.555,00 1 11731 

2003 29.651.498,00 10.717.071,00 2, 7667 

2004 22.322.128,00 12.371,00 1.804,3915 

2005 18.291 .462,00 1.756.999,00 10,4106 

2006 13.300.604,97 8.995.281,78 1,4786 

2007 11.654.555,22 57.325.385,88 0,2033 

Mais uma vez tem-se o ano de 2004 como o pior do periodo em 

analise. Embora os encargos tenham apresentado uma redu<;ao 

constante, talvez em razao da valoriza<;ao do real em rela<;ao ao d61ar, 

as opera<;oes de credito em 2004 nao foram suficientes para, 

indiretamente, cobrir o montante dos encargos/juros de opera<;oes 

realizadas em exercicios anteriores. 
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Tambem como na analise das amortiza<;oes, o ana de 2007 foi 

considerado como mais favoravel a prefeitura de Curitiba. Para cada 
' I •• ~ • 

R$0,20 de encargos da divida anterior havia disponivel R$1 ,00 de 

novas creditos. 

Percebe-se que tanto na rela<;ao das amortiza<;oes quanta na dos 

encargos e as opera<;oes de credito, a situa<;ao depende muito da 

ocasiao em que sao aprovados creditos para o municipio. Nao e alga 

que acontece todo o ana. Depende muito da necessidade de 

investimento, que no caso de emprestimos pode levar mais de um ana 

para que o recurso. venha, efetivamente, fazer parte dos cofres 

municipais. 

4.6.8. Recursos de Terceiros e Receita Efetiva 

Indica a propor<;ao de recursos de terceiros frente ao total da 

receita efetivamente disponivel ao tesouro, sem o comprometimento 

futuro com encargos. Os valores definidos nesta analise como sendo 

recurso de terceiros foram obtido com as receitas de transferencias 

correntes e de capital·. A receita efetiva pode ser calculada da seguinte 

forma: RE=Receita Or<;amentaria (-) Opera<;oes de Credito. A seguir 

tem-se OS dados para analise. 

2001 566.081.118,00 1.538.178.911,00 36,80°/o 

2002 620.4 76.000,00 1. 764.083.834,00 35,17°/o 

2003 686.221.000,00 1.986.588.815,00 34,54°/o 

2004 805.530.000' 00 2.232.740.327,00 36,08%> 

2005 866.634.000,00 2.419.311.074,00 35,82o/o 

2006 1.026.205.568,13 2. 774.610.912,83 36,99o/o 
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2007 1.105.491.080,74 3.359.394.139,72 32,91% 

Uma vez que estas transferencias nao envolvem a devolu9ao de 

recursos hem tampouco encargos, sao sempre bem vindas aos cofres 

publicos. Mas e importante que o percentual de recursos de terceiros 

nao seja muito alto em rela9ao a receita efetiva do municipio. 

Por exemplo, no ano de 2006 as transferencias correntes e de 

capital representaram quase 37o/o da receita efetiva. lmagine-se que, 

porum motivo qualquer as transferencias nao ocorram. Haveria entao a 

necessidade de angariar recursos pr6prios que pudessem fazer frente 

aos 37°/o faltantes, e isto talvez nao fosse possivel. 

E oportuno lembrar que boa parte das .transferencias 

intergovernamentais e destina aos investimentos com saude e 

educa9ao .. Por isso o ideal .e que esta rela9ao s_eja dimintJta, _para 

melhor enfrentar as questoes politicas e administrativas que por 

ventura venham interferir nestas areas. 

4.6.9. Divida Flutuante Liquida, Divida Fundada Total e Receita Efetiva 

a) Divida Flutuante Liquida e Receita Efetiva 

Indica a capacidade de pagamento dos compromissos vig.entes ·no 

exercicio com os recursos disponiveis. 

2001 264.681.000,00 1.538.178.911,00 0,1720 

2002 4 77.763.000,00 1. 764.083.834,00 0,2708 

2003 519.546.000,00 1.986.588.815,00 0,2615 
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2004 471.215.000,00 2.232.740.327,00 0,2110 

2005 274.755.218,41 2.419.311.074,00 0,1135 

2006 63.438.773,64 2. 774.610.912,83 0,0228 

2007 -7.183.855,07 3.359.394.139, 72 -0,0021 
'· . 

Este indicador e utilizado para medir o grau de liquidez corrente 

da prefeitura, ou seja, quanta representa a divida corrente em relac;ao 

a receita efetiva. 

Nesta analise a prefeitura de Curitiba demonstra que tern sido 

responsavel com as suas contas. Especialmente do ano de 2003 em 

diante. 

0 ano de 2004· foi, ao que parece, urn ano em que as contas 

precisaram tomar urn outro rumo para que o Prefeito, a epoca, nao 

tivesse seu nome listado, como urn dos responsaveis pela nao 

aprovac;ao das contas do municipio, pelo Tribunal de Contas do Estado 

do Parana. 

Em virtude da edic;ao da Lei Complementar n°1 01/2000 - Lei de 

Responsabilidade Fiscal, em maio de 2000, os municipios tiveram que 

se adequar a limites de gestao fiscal, sob pena de responsabilizac;oes 

civis, penais e criminais de seus gestores publicos. 

De 2001 a 2003 a divida se manteve em ordem crescente. Foi urn 

periodo em que os municipios estiveram se adequando a nova 

realidade das financ;as publicas. 

Mas de 2004 em diante a divida assumiu escala descendente 

chegando em 2007 em valores negativos. Nao significa que, a divida 

total do municipio foi paga, gerando credito, mas que a receita efetiva 

crescente, resultado de urn consideravel aumento do ativo em 2006, 

aliada a desvalorizac;ao do d61ar, fizeram com que a divida liquida 

corrente em 2007 fosse totalmente amortizada. Portanto, quanta menor 

a relac;ao indicada melhor. 



b) Divida Fundada Total e Receita Efetiva 

Indica a capacidade de pagamento dos compromissos vincendos 

nos exercicios seguintes ao exercicio em curse, com recursos 

disponiveis no exercicio. 

2001 362.529.000,00 1.538.178.911,00 0,2356 

2002 539.457.000,00 1.764.083.834,00 0,3058 

2003 572.886.000,00 1.986.588.815,00 0,2883 

2004 517.617.000,00 2.232. 740.327,00 0,2318 

2005 415.360.126,98 2.419.311.074,00 0,1716 

2006 363.868.546,96 2. 774.610.912,83 0,1311 

2007 355.738.317,69 3.359.394.139, 72 0,1058 

Neste case tambem quanta mais elevado o valor da relac;;ao, _ 

maior serao as probabilidades de dificuldades de pagamento da divida 

no Iongo prazo. 

Esta analise tem igual proporc;;ao a analise anterior da divida 

flutuante liquida. 0 ano de 2007 tem especial condic;;ao em que a divida 

total representa apenas 1 0,58°/o da receita efetiva no exercicio, sendo 

considerada boa a perspectiva da prefeitura de Curitiba. 

Feita uma primeira analise dos indices utilizados pelo Governo 

Federal para avaliar a Prefeitura de Curitiba, e, em func;;ao da ausencia 

de uma padronizac;;ao brasileira de indicadores publicos, bem como de 

um comparative entre cidades, sera apresentada, na sequencia, um 

quadro conclusive com os indices extraidos no ano de 2007, · 

relativamente ao primeiro objetivo especifico. Para isto serao definidos 

padroes de referencia como: bom, media e ruim, para cada um dos 



indicadores, juntamente com uma sugestao do que seria ideal: reduzir, 

manter ou aumentar o indice. 

4.6.1 : RC/DC unidade 1 1 11 32 BOM manter 

4.6.2. RT/RC % 35,66% MEDIO reduzir 

4.6.3. EN/RC % 0,38% BOM manter 

4.6.4. AM/MGA % 24,23% MEDIO reduzir 

4.6.5. DK/MGA unidade 1,7987 RUIM reduzir < 1 

4 .6.6. AM/OP unidade 0,8995 BOM manter 

4.6.7. EN/OP unidade 0,2033 BOM manter 

4.6.8. RT/RE % 32,91 MEDIO reduzir 

4.6.9. a) DFL/RE unidade -0,0021 BOM manter 

4.6.9. b) DFT/RE unidade 0,1058 BOM manter 

.. 
Em conclusao, da analise do primeiro objetivo especifico, o quadro resumo 

apresenta seis indicadores tidos como bans, tres como medias e apenas urn como 

ruim. 

As receitas correntes e efetivas, bem como as operac;oes de credito foram 

responsaveis pela capacidade de amortizac;ao da divida da prefeitura de Curitiba no 

ano de 2007. Talvez, devido a um eficiente instrumento de arrecadac;ao adequado 

ao porte da metr6pole paranaense e a uma possivel reduc;ao das despesas 

administrativas. 

No indicador tido como ruim as despesas de capital superaram a capacidade 

de autofinanciamento, justamente por nao haver margem de capital proprio. 

Se por um lado os investimentos foram altos, ha de se considerar a 

necessidade de aumento na receita ou de diminuic;ao de determinada despesa em 

substituic;ao ao investimento. E oportuno mencionar que para todo aumento de 

despesas, em uma determinada rubrica orc;amentaria, deve canter a fonte de 

reduc;ao, ou seja, onde havera deduc;ao para compensar o aumento necessaria. 
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Depois de efetuarmos estas analises com base nos indicadores 

utilizados pelo Governo Federal, que tern o intuito de iniciar urn 

processo de uniformidade de informa96es relativas ao or9amento dos 

municlpios do pals, sera abordada na sequencia uma analise de urn 

indicador constante na Lei de Responsabilidade Fiscal, citada nesta 

monografia, que tern rela9ao com a receita corrente lfquida. 

4.7. ANALISE DA RECEITA CORRENTE LfQUIDA E A LEI DE 

RESPONSABILIDADE FISCAL 

Editada em maio de 2000, pelo Governo Federal, a Lei 

Complementar n°1 01/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal fixou 

normas de finan9as publicas relacionadas a gestao fiscal e estabeleceu 

metas de a96es por meio de Indices que devem ser respeitados por 

qualquer ente publicoda federa9ao. 

Como medida de compara9ao, a lei tomou como base a receita 

corrente liquida para a analise da situa9ao or9amentaria publica. 

Para efeitos de analise desta monografia, se_ra feita somente a 

abordagem de urn indicador em rela9ao a receita corrente lfquida. 

E o caso da despesa total com pessoal, que pode ser entendida 

da seguinte maneira: 

A despesa total com pessoal representa o somat6rio dos gastos do ente da 
Federa9ao com os ativos, os inativos e os pensionistas, relatives a 
mandates eletivos, cargos, fun96es ou empregos, civis, militares e de 
membros de Poder, com quaisquer especies remunerat6rias, tais como os 
vencimentos e vantagens, fixas e variaveis, subsidies, proventos de 
aposentadoria, reformas e pensoes, inclusive adicionais, gratifica9oes, horas 
extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bern como os encargos 
sociais e contribui96es recolhidas pelo ente as entidades de previdencia. 
(LIMA, 2003, p.224). 

Para realizar o calculo das despesas de pessoal e tomada como 

base a despesa realizada no mes em referencia acrescida com a 

despesa dos 11 meses imediatamente anteriores. Trata-se do regime 

de competencia. 



0 artigo n°19 · da referida lei demonstra o indicador acima 

referenciado e estabelece limites, conforme transcri9ao a seguir : 

Art.19 . Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constitui~ao, a 
despesa total com pessoal, em cada periodo de apura~ao e em cada ente da 
Federa~ao, nao podera exceder os percentuais da receita corrente liquida , a 
seguir discriminados : 

I- Uniao: 50% (cinquenta por cento) ; 
II - Estados: 60% (sessenta por cento) ; 
Ill - Municfpios: 60% (sessenta por cento) . 

Dentro dos 60% .limitados ao municipio, ha urn a reparti9ao em que 

destes, 6% e o limite com despesas de pessoal do Poder Legislative 

(Camara de Vereadores) e 54o/o do Poder Executive (Prefeitura). 

No case da prefeitura de Curitiba serao apresentados na 

sequencia os valores relatives ao periodo de 2001 a 2007, como forma 

de verificar se estao enquadrados dentro do limite apontado, sem 

considerar a despesa com o legislative. 

2001 429.078.000' 00 1.515.938 .366,46 28,30o/o 

2002 461.317.000,00 1.713.302.000,00 26,93°/o 

2003 477.176.000,00 1.926.954.000,00 24, 76o/o 

2004 541.131.000,00 2.200.109.000,00 24,60°/o 

2005 713.183.004,20 2.305.434.370, 79 30,93°/o 

2006 758.781.203,08 2.619.438.155, 75 28,97°/o 

2007 922.935.770,56 2.629.046.504,36 35,11o/o 

Percebe-se que a prefeitura de Curitiba tern aumentado a cada 

ano as suas despesas com folha de pagamento. Talvez seja devido as 

novas contra96es de servidores que, na medida em que a cidade 

cresce tornam-se necessaries para a execu9ao dos servi9os publicos. 

Se for considerada a taxa de crescimento populacional da cidade 

de Curitiba e regiao metropolitana que e de aproximadamente 3,04%> ao 

ano, contra a media nacional de 1 ,53°/o, bern como a 16a posi9ao no 
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ranking IDH, mencionados anteriormente, e possivel entender que a 

cidade demanda por politicas publicas de qualidade, que por sua vez 

demandam por servidores em quantidades suficientes e bern 

remunerados. 

A rela9ao media de servidores da prefeitura de Curitiba e de 1 

servidor para 64,19 habitantes. A avalia9ao da quantidade ideal ou 

rela9ao ideal pode ser urn indicador interessante para estudos futures 

sobre os impactos da estrutura de servidores publicos municipais nas 

cidades. 

De qualquer forma a cidade de Curitiba conta com uma estrutura 

enxuta em termos de pessoal e responsabilidade fiscal, ficando com 

percentuais abaixo dos 54% permitidos em lei. 

lmportante mencionar tambem que o artigo n°22 da Lei de 

Responsabilidade estabelece urn limite prudencial de 51,3% a ser 

seguido, nao sendo necessaria ao municipio ter como horizonte os 

54%. 
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5. CONCLUSCES E RECOMENDACCES 

Adniinistrar o bern publico e administrar o bern comum a todos, 

inclusive ao administrador. 

Ha aqueles que conduzem o processo administrative dentro de 

padroes eticos e morais, assim como ha tambem, os que nao coadunam 

com estes principios ou padroes. 

Esta realidade afirma a natureza conflituosa do homem diante de 

seus paradigmas de posses ou poder, que em muito se assemelham 

aos instintos mais primitives de sobrevivencia, em que a cac;a esta 

disponivel ao cac;ador mais algoz. 

De uma realidade primitiva, o instinto acompanha muitos 

administradores publicos, talvez, em razao do sistema politico .~ as 

formas de financiamentos de campanhas, ou, quem sabe fruto de urn 

desrespeito com a vida alheia. 

0 fato e que na medida em que os instintos prejudiciais a "res 

publica" avanc;am, instrumentos de controle surgem para garantir o 

interesse da coletividade sobre o do particular. E, quando o interesse 

publico passa a atuar sobre todas as decisoes administrativas de urn 

Governo. 

No campo do controle, esta monografia mencionou instrumentos 

legais advindos do Estado para a manutenc;ao da ordem. 

Percebeu-se tambem que as condutas socialmente prejudiciais 

implicam em conseqOente sanc;ao ou pena para quem nao observar a 

lei. Assim, a ordem normativa possui papel coativo na medida em que 

reage contra condutas hu1J1anas nao desejaveis. 

A contabilidade publica demonstra ser o instrumento legal que da 

subsidies para que a ordem normativa exerc;a o seu papel coativo. Se o 

administrador publico age contra a fe publicae punido. 

Durante o desenvolvimento da pesquisa para esta monografia 

procurou-se exemplifi~ar a administrac;ao publica e os indicadores a ela 

pertinentes, comparando com alguns indicadores da iniciativa privada. 
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Na sequencia a preocupac;ao com o objeto de estudo foi a de 

verificar as informac;oes contabeis que pudessem indicar a correta 

aplicac;ao de recursos na promoc;ao do bern estar social da comunidade 

Curitibana. 

Para isto foi defendido urn ponto de vista em que seriam 

explorados quais os indicadores utilizados para o processo de 

avaliac;ao dos balanc;os de uma prefeitura, no caso a de Curitiba. 

Com a justificativa nao de inovar, mas a de contribuir para os 

conhecimentos do autor, da Universidade Federal do Estado do Parana, 

e, principalmente, de qualquer leitor que queira conhecer urn pouco de 

gestao publica, foi trac;ada uma estrategia para o atendimento de dais 

objetivos especificos, visando retratar a realidade da Prefeitura 

Municipal de Curitib~ no periodo de 2001 a 2007, na questao de 

responsabilidade orc;amentaria e financeira. 

0 primeiro objetivo especifico tratou da identificac;ao, nos 

balanc;os . orc;amentarios do period a mencionado, dos valores 

especificos que formam os indices de analise com que o Governo 

Federal avalia a administrac;ao municipal. 

Dos 10 indicadores apontados foram feitas analises de resultado 

comparando ana a ana a evoluc;ao ou nao dos indices, e ao final, uma 

analise especifica para o a no de 2007. 

Embora embasado em teoria academica do que representaria 

cada resultado obtido, foi percebida uma dificuldade em avaliar os 

indices sem elementos comparatives, ou seja, sem a obtenc;ao de 

resultados de outras capitais com as mesmas caracteristicas de 

Curitiba. Ou entao, sem o estabelecimento de metas relacionadas com 

a situac;ao ideal a ser atingida. 

Par isso a analise pendeu para uma avaliac;ao vertical, ana a ana, 

procurando visualizar os melhores anos em termos orc;amentarios. 

0 que ficou evidente foi a dificuldade da Prefeitura de Curitiba, 

principalmente no ana de 2004, para equilibrar as suas contas, ja que 

com a diminuic;ao das operac;oes de credito, precisou reduzir despesas 

com investimentos para manter a amortizac;ao de emprestimos antigos 

e os encargos respectivos. 



0 ano de 2007 apresentou tendencias de crescimento da receita 

corrente em relagao a despesa corrente, bern como redugao dos 

encargos e das amortizagoes de emprestimos em relagao a 
disponibilidade orgarl)entaria, considerando que os dados coletados 

foram do balango orgamentario dos anos analisados. 

Como sugestao, decorrente da analise do primeiro objetivo especifico, seria 

prudente ter urn cuidado com as transferencias intergovernamentais, que nao devem 

aumentar a ponto de criar dependencia de capital de terceiros. 

0 segundo objetivo especifico pautou-se na identificagao do percentual das 

despesas com pessoal, entre os anos de 2001 e 2007, limitados pela Lei 

Complementar Federal n°101/2000- Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Em 2001 as despesas de pessoal representavam 28,30% da receita corrente 

liquida, bern abaixo do limite legal. Em 2007, ap6s crescimento continuo, as 

despesas alcangaram o percentual de 35,11%. 

Embora distantes do limite prudencial de 51,3% estabelecido na lei, e de se 

considerar que no futuro, se nao houver aumento da receita corrente liquida, o liniite 

se aproximara da realidade da prefeitura de Curitiba. Mas, hoje, o indice pode ser 

considerado born, com certa margem para acrescimo. 

Ademais, e possivel concluir que a prefeitura de Curitiba tern se enquadrado 

com responsabilidade na condugao de suas contas publicas, ensejando novos 

horizontes para fazer frente a taxa de crescimento populacional, com a promogao do 

bern estar a comunidade Curitibana. 

A analise de todas as informagoes desta monografia foi de grande utilidade 

para o engrandecimento de minha visao da administragao publica. Felizmente, o 

estudo de caso abrang~u uma prefeitura que vern desde o seu inicio sendo 

reconhecida nacional e internacionalmente pelo planejamento estrategico aliado ao 

crescimento economico e social. 

Novos desafios surgem a cada dia para forgar a mente das pessoas que se 

dedicam de uma forma ou de outra a construgao de uma Curitiba mais justa e 

solidaria. Neste campo a ciencia tern tido fundamental importancia para o 

aprimoramento das politicas publicas. E, como ciencia, ha a necessidade de um 

ambiente propicio ao seu desenvolvimento. Este ambiente engloba a universidade e 

a cidade. Tive a oportunidade de estudar e de pesquisar em ambos os locais, os 
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quais nao se omitiram em fornecer informac;oes necessarias ao meu 

engrandecimento. 

Concluo que os indicadores, quais sejam, devem estar sempre atrelados, 

aptos a compartilhar informac;oes que permitam uma visao integral da administrac;ao 

publica, garantindo a sua sustentabilidade. 
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7. ANEXOS 



7.1. ANEXO I- ORGANOGRAMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 
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7.2. ANEXO II- MAPA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS 





7.3. ANEXO Ill- MAPA DA ESTRATEGIA 2006 A 2009 
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7.4. ANEXO IV- ORGANOGRAMA DOS GRUPOS FUNCIONAIS 





7 .5. ANEXO V- MEM6RIA DE CALCULO DA RECEITA LDO 2009 



Especifica~lo 

RECEITAS CORRENTES 
RECEITA TRIBUTARIA 
- Impastos 
- Taxas 
- Contribuiyao de Melhoria 
RECEITA DE CONTRIBUIC0ES 
CONTRIBUICOES SOCIAlS 

Cont.Patronais - Ativo Civil 
- Cont.Patronais- lnativo Civil 
- Cont.Patronais- Pensionista Civil 
- Cont. dos Servidores Ativo Civil 

Cont. dos Servid.lnativo Civil 
- Cont. Pensionista Civil 

Outras Contrib. Prevideneiarias/Soeiais 
- Compensayao Finane. Entre o Reg. 
CONTRIBUICOES ECONOMICAS 
RECEITA PATRIMONIAL 
- Reeeitas lmobiliarias 

Receitas Mobiliarias 
- Juros de Titulos de Renda 

- Dividendos 
- Fundo de lnvestimentos 
REMUN.DEP6SITOS BANCARIOS 

- Rec. de Rem.Dep.Banc.Vinc. ROYALTIES 
- Rec. de Rem.Dep.Banc.Vinc. FUN DEB 
- Rec. de Rem.Dep.Banc.Vinc. FMS 
- Rec. de Rem.Dep.Banc.Vinc. FNAS 
- Rec. de Rem. de outros Dep.de Rec.Vinc. 
- Rec. de Rem. De Dep.de Rec. Nao Vine. 

• Rem~doo lnvoslimontcodoRogine PrOpriodePr-.-.ciadoSorvidor 

- Outras Receitas de Valores Mobiliarios/Patrimoniais 
- Ree. de Cone. e Pemnissoes 
RECEITA DE SERVICOS 
- Servis;os de Transporte 
- Servis;os de Saude 
- Outros Servis;os 
TRANSFER£NCIAS CORRENTES 
- DAUNIAO 
- Cola-Parte - FPM 
- Cola-Parte - ITR 
- Transf. Finan. ICMS- L.C.- 87/96 
- Demais Transf. Da Uniao 
- Transf. Comp. Finane. pi Expl. Rec. Naturais 
- Transf. De Recursos do -SUS 
- Transf. De Reeursos do -FNAS 
- Transf. De Recursos do -FNDE 
-DO EST ADO 
- Cola-Parte do ICMS 
- Cola-Parte do IPVA 
- Cola-Parte do IPI S/ Exportayao 
- Cola-Parte CIDE 
- Cola-Parte Sahirio Edueayao 
- Transf. de Rec.do Estado p/ Prog.de Saude 
- Outras Part. Na Receita do Estado 
- Outras Transferencias do Estado 
- Transf. Multigovemamentais -FUNDEB 
- De lnstituis:Qes Privadas 
- Do Exterior 
- De Pessoas 
- Transf. de Convenios 
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 

RECEITAS DE CAPITAL 
OPERAC0ES DE CREDITOS 
- lntemas 
- Extemas 
ALIENAyAO DE BENS 
AMORTIZ. DE EMPRESTIMOS 
TRANSFER£NCIAS DE CAPITAL 
• Da Uniao 
- Do Estado 
- lnst.Privada 
- Do Exterior 
- De Pessoas 

ANEXO 
MEMORIA DE CALCULO DA RECEITA LDO 2009 

CONSOLIDACAO GERAL 

2006 2007 

2.798.259.441,76 3.171 .003.218,16 
773.536.721 '75 876.847.545,85 
718.478.483,38 818.719.165,75 

55.038.719,08 58.112.556,50 
19.519,29 15.823,60 

102.577.053,58 114.005.767,32 
76.358.681,07 89.075.033,72 

50.803.365,86 58.668.165,82 
3.040.843,44 3.249.394,98 

596.420,26 640.635,54 
19.326.468,46 20.508.310,06 

2.591 .583,05 6.008.527,32 
26.218.372,51 24.930.733,60 
61.345.512,44 57.715.747,39 

2.677.508,29 143.426,32 
52.202.905,77 50.133.719,70 

88,79 49,57 
6.385,47 380,41 

33.560.084,96 
18.636.346,55 46.105.546,30 

91 .562,05 
1.067.519,30 1.156.576,68 
2.619.052,28 1.650.592 ,81 

556.341 ,87 375.462 ,40 
556.633,15 10.696.440,03 

13.836.799,95 32.134.912,33 

4.027.743,42 
6.465.098,38 7.438.601 ,37 

631 .136.286,61 627.011.232,02 
569.264.473,72 613.986.386,1 2 

1.883.762,74 703.866,1 8 
59.988.050,15 12.320.979,72 

1.070.754.678,28 1.190.269.014,77 
482.380.976,14 517.888.713,44 
116.091 .788,10 136.925.87 4,47 

11 .028,77 8.521,52 
6.081 .110,59 6.483.261 ,02 
6.788.272,99 7.343.038,69 
1.815.399,69 1.726.544,71 

323.334.882,55 337.820.486,64 
8.420.588,12 7.759.628,00 

19.837.905,33 19.821 .358,39 
439.361 .967,53 514.563.594,82 
290.815.100,11 334.261 .699,77 
135.136.736,07 165.425.680,77 

9.095.598,82 10.545.893,60 
4.314.532,53 4.330.320,68 

131 .841 .049,55 146.225.641 ,80 
2.67 4.013,57 2.835.819,13 

207.307,76 93.806,13 
533.517,80 913.431 ,01 

13.755.845,93 7.748.008,44 
158.909.189,10 305.153.910,81 

30.922.198,53 65.013.791 ,65 
8.995.281,78 57.325.385,88 

463.215,25 2.719.066,75 
8.532.066,53 54.606.319,13 

179.604,42 111 .515,84 

21 .747.312,33 7.576.889,93 
520.867,70 590.952,51 

9.720,00 

21 .216.724,63 

63.312.538,69 
2.765.869.101,60 

-4 

ORCA DO PROVAVEL , 
2008 2008 

3.270.284.000,00 U5U7UOO,DO l 
930.441.000,00 928.162.000,00 
869.000.000,00 ' 867.000.000,00 

61.406.000,00 61 .135.000,00 
35.000,00 27.000,00 

127.725.000,00 130.566.000,00 
91.725.000,00 9U66.000,00 

59.660.000,00 
3.400.000,00 ill 

680.000,00 • 
27.985.000,00 

36.000.000,00 36:000.000,09 ·~ 
79.180.000,00 60.181.000,00}1 

180.000,00 ~ 180.000,00 ~ 
71.291.000,00 52.321.000,00 

1.000,00 . 1.000,00 '* 
10.000,00 10,000,00 ~ 

65.780.000,00 46.810.000,00 
99.000,00 10,000,00 

2.000.000,00 1,520.000,00 ;! 
2.200.000,00 2.300.000,00 I 

400.000,00 400.000,00 
26.471 .000,00 10.518.000,00 
34.610.000,00 32,062.000,00 . 

5.500.000,00 5.500.000,00 

7.709.000,00 7.680.000,00 
669.400.000,00 674.846.000,00 " 
647.900.000,00 647.900.000,00J 

1.400.000,00 1.461 .000,00 
20.100.000,00 ' 25.285.000,00 

1.291 .920.000,00 1.383.215.000,00 
572.076.0QO,Qo 589.718.000,00 & 
152.000.000,00 i 163.000.000,00 I 

10.000,00 6.000,00 
8.000.000,00 7.000.000,00 
7.744.000,00 . 1.520.000,00 
1.718.000,00 ' 2.233.000,00 ~ 

369.019.000,00 3H.496.000,00 
10.528.000,00 10.467.000,00 
23.057.000,00 40.996.000,00 

562.026.000,00 590.083.000,00 
350.000.000,00 362.000.000,00 
195.000.000,00 210.000.000,00 

10.000.000,00 12.000.000,00 
6.000.000,00 4.373,000,00 . 

1 
18.000,00 18.000,00 

1.008.000,00 1.692.000,00 
152.000.000,00 183.000.000,00 J 

1.649.000,00 1.675.000,00 ~ 
34.000,00 34.000,00 

470.000,00 470.000,00 .~ 
3.665.000,00 8.235.000,00 . 

171 .618.000,00 176.7(16.000,00 l 
55.027.000,00 . 136.234.000,00 i 
52.000.000,00 . 75.723.000,00 . 

23.723.000,00 
52.000.000,00 ' 52.000.000,00 ' 

264.000,00 400.000,00 

2.763.000,00 60.111.000,00 i 

26.000,00 26.000,00 
26.000,00 26.000,00 
26.000,00 26.000,00 



7.6. ANEXO VI- BALAN<;O OR<;AMENTARIO CONTABIL 2001 



Prefeitura Municioal de Curitiba 
Demonstrativo da Receita e Despesa 31/12/2001 

" " Relat6rio Resumido da Execugao Orgamentaria. Modele II artigo 52 incises I e II alineas a e b L c 101/00 

Receitas Previsao Anual 
Categoria Economica e" Fontes lnicial 

Receitas Correntes (A) 1.494.510.000,00 

RECEITA TRIBUTARIA 405.690.000,00 

IMPOST OS 362.000.000,00 

Impastos sabre o PatrimOnio e a Renda 168.000.000,00 

Impasto sabre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 129.000.000,00 

Impasto sobre Transm. • Inter Vivos" de Bens lm6v. Direitos 39.000.000,00 

Impastos sobre a Produc;ao e a Circulac;ao 194.000.000,00 

~oslo sobre Servivos de Qualquer Natureza 194.000.000,00 

TAXAS 42.690.000,00 

CONTRIBUICAO DE MELHORIA 1.000.000,00 

RECEITA DE CONTRIBUic;:OES 38.000.000,00 

RECEITA PATRIMONIAL 13.355.000,00 

RECEITA AGROPECUARIA 

RECEITA INDUSTRIAL 

RECEITA DE SERVICOS 352.440.000,00 

TRANSFER~NCIAS CORRENTES 583.866.000,00 

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 101.159.000,00 

16. 
f"'ceitas de Capital (B) 42.490.000,00 

OPERAC0ES DE CREDITO 39"000"000,00 

ALIENACI\0 DE BENS 40.000,00 

AMORTIZACI\0 DE EMPRESTIMOS 

TRANSFER~NCIAS DE CAPITAL 3.450.000,00 

Receita Total (A+ B) 1.537.000.000,00 

Despesas Dotagao 

Categoria Ecocomica I Grupo de Natureza lnicial 

Despesas Correntes (C) 1.401.890.000,00 

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAlS 435.000.000,00 

JUROS E ENCARGOS DA DfVIDA 26.709.000,00 

, ~S DESPESAS CORRENTES 940.181.000,00 

Despesas de Capital (D) 120.110"000,00 

INVESTIMENTOS 71280.000,00 

INVERS0ES FINANCEIRAS 26.330.000,00 

AMORTIZACAO DA DIVIDA 22.500.000,00 

Reserva de Contingencia (E) 15.000.000,00 

Despesa Total (C + D) 1.522.000.000,00 

SUPERAVIT I DEFICIT (A+ B • C ·D) 15.000.000,00 

Cassia Taniguchi Prefeito Municipal 

Dinorah Botto Portugal Nogara 

Tiago Souza 

Secretaria Municipal de Finangas 

Contador 

Atualizada 

1.526.886. 994.71 

431.325.130,86 

387.869.390,23 

184.340.397,52 

146.776.182,63 

37.564.214,89 

203.528.992,71 

203.528.992,71 

42.501.767,73 

953.972,90 

34.168.287,98 

13.225.096,98 

351.752.491,56 

557$65"8n,3o 

138.850.110,03 

25.938.973,32 

24.724.838,14 

587.638,91 

626.496,27 

1.552.825.968,03 

Atualizada 

1.466.730.237,61 

438.468.601,00 

29.360.000,00 

998.901.636,61 

126.205.267,00 

72.223.467,00 

19.349.800,00 

34"632"000,00 

10.000,00 

1.592.935.504,61 

-40.109.536,58 

Bimestre Acumulado 
Prevista Realizada Pre vista Realizada 

268.036.347,74 2&aoa&.347,74 1.535.736.811,51 1.535.736.811,51 

55.881.869,09 55.881.869,09 417.328.832,92 417.328.832,92 

51.730.847,82 51,730.847,82 374.263.045,19 37 4.263.045,19 

15.249.998,15 15.249.998,15 159.468.874,87 159.468.874,87 

10.377.475,54 10.377.475,54 126.662.247,23 126.662.247,23 

4.872.522,61 4.872.522,61 32.806.627,64 32.806.627,64 

36.480.849,67 36.480.849,67 214.794.170,32 214.794.170,32 

36.480.849,67 36.480.849,67 214.794.170,32 214.794.170,32 

4.040.696,65 4.040.696,65 42.189.449,20 42.189.449,20 

110.324,62 110.324,62 876.338,53 876.338,53 

9.010.643,59 9.010.643,59 37.928.179,79 37.928.179,79 

19.720.188,42 19.720.188,42 33.500.467,79 33.500.467,79 

64.376.280,29 64.376.280,29 373.729.426,75 373.729.426,75 

102.454.819,74 102.454.819,74 588.541.391,36 588.54U91,36 

16.592.546,61 16.592.546,61 84.708.512,90 84.708.512.90 

762.972,53 762.972,53 5.190.395,09 5.190,395,09 

482.096,28 482.096,28 2.743.184,05 2.743.184,05 

30.876,25 30.876,25 651.841,92 651.841,92 

250.000,00 250.000,00 1.795.369,12 1.795.369,12 

268.799.320,27 268.799.320,27 1.540.927.206,60 1.540.927.206,60 

Bimestre Acumulado 

Empenhado Liquidado Enipenhado uquidado 

249.983.322,54 265.415.668,05 1.423.521.135,64 1.379,032.795,84 

9U04"080,35 91.626.196,13 429.668.811,49 429.078.534,92 

1.666.815,22 U66"300,22 29.309.389,26 29.308.874,26 

156.612.426,97 172.123.171,70 964.542.934,89 920"645"386,66 

32.966.585,19 17,385.475,32 117.167.488,14 90.882.094,19 

28.915.376,94 13.374.522,07 63"329"422,08 37.084.283,13 

1.573.650,60 1.573.650,60 19.251.731,72 19.251.731,72 

2.477.557,65 2.437.302,65 34.586.334,34 34.546.079,34 

282.949.907,73 282.801.143,37 1.540.688.623,78 1.469.914.890,03 

-14.150.587,46 -14.001.823,10 238.582,82 71.012.316,57 

A Realizar 

-8.849.816,80 

13.996.297,94 

0,00 

13.606.345,04 

0,00 

24.871.522,65 

o.oo 

20.113.935,40 

0,00 

4.757.587,25 

0,00 

-11.265.177,61 

o.oo 

-11.265.177,61 

0,00 

312.318,53 

0,00 

77.634,37 

0,00 

-3.759.891,81 

0,00 

-20.275.370,81 

0,00 

o.oo 

o.oo 

0,00 

0,00 

-21.976.935,19 

0,00 

-30.975.514,06 

0,00 

54.141.597,13 

20.748.578,23 

21.981.654,09 

-64.203,01 

-1.168.872,85 

11.898.761,43 

Saldoa 

Empenhar 

43.209.101,97 

8.799.789,51 

50.610,74 

34.358.701,72 

9.037.778,86 

8.894.044,92 

98.068,28 

45.665,66 

10.000,00 

52.246.880,83 

-40.348.119,40 



7.7. ANEXO VII- BALANCO ORCAMENTARIO CONTABIL 2002 
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7.11. ANEXO XI- BALANCO ORCAMENTARIO CONTABIL 2006 



MUNICIPIO DE CURITIBA 
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUQAO ORQAMENTARIA 

BALANI;O ORI;AMENTARIO 
ORQAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

JANEIRO A DEZEMBRO 2006- BIMESTRE NOVEMBRO- DEZEMBRO 

LRF art52 inciso I - alineas ·a• e "b" do inciso II e § 1• • Anexo I 

PREVISAO RECEITAS REALIZADAS 
RECEITAS PREVISAO INICIAL ATUALIZADA 

NOBIMESTRE % JAN a DEZ /2006 
(A) (B) (BIA) (C) 

RECEITAS CORRENTES 2.506.000.000,00 2.749.451.649,59 440.263.217,46 16,01 2.730.299.936,78 
RECEITA TRIBUTARIA 745.960.000,00 784.809.057,41 116.839.360,95 14,89 773.536.721,75 

IMPOSTOS 691.000.000,00 729.849.057,41 111.003.870,70 15,22 718.471'1.483,38 
TAXAS 54.560.000,(10 54.560.000,00 5. 768.853,60 10,57 55.038.719,08 
CONTRIBUICAO DE MELHORIA 400.000,00 400.000,00 6.636,65 1,66 19.519,29 

RECEITA DE CONTRIBUICOES 98.000.000,00 98.000.000,00 23.045.363,23 23,52 102.575.971,08 
CONTRIBUICOES SOCIAlS 73.000.000,00 73.000.000,00 18.983.405,41 26,00 76.357.598,57 
CONTRIBUIGOES ECONOMIGAS 25.000.000,00 25.000.000,00 4.061.957,82 16,25 26.218.372,51 

RECEITA PATRIMONIAL 55.010.000,00 55.153.774,27 8.144.198,32 14,77 61.345.512,44 
RECEITAS IMOBILIARIAS 2.520.000,00 2.520.000,00 474.143,49 18,82 2.677.508,29 
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 46.490.000,00 46.633.774,27 6.460.426,32 13,85 52.202.905,77 
RECEITA DE CONCESSAO E PERMISSOES 6.000.000,00 6.000.000,00 1.209.628,51 20,16 6.465.098,38 
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAl$ - - - 0,00 -

RECEITA DE SERVI(jOS 552.800.000,00 663.578.1130.13 102.703.679,55 15,48 630.436.286,61 
RECEITA DE SERVICOS 552.800.000,00 663.578.030,13 102.703.679,55 15,48 630.436.286,61 

TRANSFERENCIAS CORRENTE$ 908.560.000,00 1.000.178.959,58 153.161.948,78 15,31 1.()04.708.255,80 
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 897.740.000,00 964.810.072,22 157.126.266,93 16,29 988.587.570,74 
TRANSFERENCIAS DE INST. PRIVADAS 1.500.000,00 1.500.000,00 1.883.526,12 125,57 2.674.013,57 
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR - 186.576,00 20.731,76 0,00 207.307,76 
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS 100.000,00 100.000,00 482.387,81 482,37 533.517,80 
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 9.220.000,00 33.582.311,36 (6.350.943,84) -18,91 12.705.845,93 

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 145.670.000,00 147.731.828,20 36.368.666,63 24,62 157.697.189,10 
MULTAS EJUROS DE MORA 77.940.000,00 78.340.000,00 18.571.451,30 23,71 79.345.906,65 
INDENIZACOES E RESTITUICOES 11.900.000,00 12.382.448,83 3.411.916,06 27,55 16.873.396,85 
RECEITA DA DIVIDA ATIVA 44.510.000,00 44.510.000,00 7.162.011,15 16,09 43.859.812,54 
RECEITAS CORRENTE$ DIVERSAS 11.320.000,00 12.499.379,37 7.223.286,12 57,79 17.618.071,06 

RECEITAS DE CAPITAL 128.000.000,00 203.881.156,89 24.814.966,91 12,17 30.672.198,53 
OPERACOI:S DE CREDITO 126.000.000,00 187.946.780,00 6.165.297,49 3,28 8.995.281,78 

OPERACCiES DE CREDITO INTERNAS - 61.946.760,00 58.996,55 0,(10 463.215,25 
OPERAGOES DE CREDITO EXTERNAS 126.000.000,00 126.000.000,00 6.106.300,94 4,85 8.532.066,53 

ALIENAf;AO DE BENS 110.000,00 110.000,00 44.935,12 40,85 179.604,42 
AUENACAO DE BENS MOVEIS 10.000,00 10.000,00 - 0,00 -
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 100.000,00 100.000,00 44.935,12 44,94 179.804,42 

AMORTIZA(jOES DE EMPRESTIMOS . . 0,(10 . 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.890.000,00 15.824.376,89 18.604.734,30 117,57 21.497.312,33 

TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS - . - 0,00 520.867,70 
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - - 9.720,00 0,00 9.720,00 
TRANSFEReNCIAS DO EXTERIOR - - - 0,00 -
TRANSFERENCIAS E PESSOAS - - 7.637,75 0,00 7.637,75 
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 1.890.000,00 15.824.376,89 18.587.376,55 117,46 20.959.086,66 

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL . 0,00 . 

SUBTOTAL DAS RECEITAS(I) 2.634.000.000,00 2.953.332.806,48 465.078.184,37 15,75 2.760.972.135,31 
OPER.DE CREDITO- REFIN. (II) . . . . . 
SUBTOTAL COM REFIN. (IIIJ=(I+II) 2.634.000.000,00 2.953.332.806,48 465.078.184,37 15,75 2.760.972.135,31 
DE:FICIT (IV) . . . 22.634.()59,30 
TOTAL (V) = (lfk.IV) 2.634.000.000,00 2.953.332.806,48 465.078.184,37 15,75 2.783.606.194,61 
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES - . . . 113.676.408,28 

R$1 00 

SALDO A REALIZAR 
% 

(CIA) (A..C) 
99,30 19.151.712,81 
98,56 11.272.335,66 
98,44 11.370.57 4,03 

100,88 (478.719,08) 
4,88 360.480,71 

104,67 (4.575.971 ,08) 
104,60 (3.357.598,57) 
104,87 (1.218.372,51) 
111,23 (6.191.738,17) 
106,25 (157 .508,29) 
111,94 (5.569.131,50) 
107,75 (465.096,38) 

0,00 
95,01 33.141.743,52 
95,01 33.141.743,52 

100,45 (4.529.296,22) 
102,46 (23.m.49s,52) 
178,27 (1.174.013,57) 

0,00 (20.731,76) 
533,52 {433.517,60) 
37,83 20.876.465,43 

106,75 (9.965.360,90) 
101,26 ( 1.005.908,65) 
136,27 { 4.490.946,02) 
98,54 650.187,46 

140,95 (5.118.691 ,69) 
15,04 173.208.958,36 
4,79 178.951.498,22 
0,00 61.483.564,75 
6,77 117.467.933,47 

163,26 (69.604,42) 
0,00 10.000,00 

179,60 (79.804,42) 
0,00 . 

135,85 (5.672.935,44) 
0,00 (520.867,70) 
0,00 (9.720,00) 
0,00 -
0,00 (7.637,75) 

132,45 (5.134.709,99) 
0,00 . 

93,49 192.360.671 '17 
. . 

93,49 192.360.671,17 

94,25 192.360.671,17 
. -

Continua (1/2) 



LRF ,art 52 inciso I ~ alineas •a'" e ·~do inciso II e § 1Q- Anexo I 

DESPEsAs IIOfiiQAoiNICIAI. 

(D) 

llESPESAS CORRENTES 2.285.272.1100,110 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAlS 667.289.000,00 
JUROS E ENCARGOS DA DMDA 22.493.000,00 
OUTRAS DESPESAS CORRIENTES 1.595.490.000,00 

DESPESAS DE CAPITAL 323.77'1.0110,110 
INVESTIMENTOS 283.589.000,00 
INVERSOES FINANCEIRAS 7.000.000,00 
AMORTIZAI;i)Es DA DIVIOA 33.185.000,00 

AESERVA DE CONIINGm<liA 24.954.1100,00 

SUIII'OI'AL DAS DESPESAS lVI) 2.834.000.1100,00 
DA DIV.- FIEFIN.(VII) -

SUIII'OI'AL COM REFIN. (VIII)=!VI<VDJ 2.634.11110.1100,110 
SUPERAVIT (IX) -
TarAL (J(B) = (VIII+IX) 2.634.000.1100,00 
FONTE: Rsla!<irios SGP 

MUNiciPIO DE CIJRillBA 
RELAT0RIO RESUMIDO DA EXECLJ9,0 OFICAMENTARIA 

BAlANCO ORCAMENI"ARIO 
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIOAOE SOCIAL 

JANEIRO A DEZEMBR02006- BIMESTRE NOVEMBRO- D5ZEMBRO 

CAEmos IIOfiiQAo llESPESAS EMPENHADAS 
ADICIDtWS AtlJAUZADA 

NO IIIMESTAE JANollEZ /21106 

tEl (~ (G) (H) 

287.152.1161,114 2.572.424.081164 499.1108.855,22 2.528.371.A2!1,38 
(4.823.864,34) 662.465.145,66 140.979.580,82 660.338.970,28 
(9.045.792,68) 13.447.207,32 826.349,76 13.300.604.97 

301..D21.70B,66 1.896.511.708,66 357.202.924,64 1.852.736.854,13 
141.010.886,17 4114.784.886,17 85.506A111,98 257.234.786,23 
130.673.866,.29 414.262..866.29 80.795.000,04 206.928.573,32 

(22.1l80,12) 6.977.919,88 1.017.898,00 6.!1G!.898,00 
10.359.100,00 43.544.100,00 3.693.491,94 43.343.293.91 

(24.953.733,05) 288,15 - -
403.209.214,78 3.037.2(19.214,78 504.515.275,20 2.1113.8118.194,81 

- - -
403.209.214,78 3.037.21111.214,78 584.515.215,20 2.783.8116.194,61 - - - -
403.208.214,18 3.!137.2011.214,78 504.515.275,20 2.1113.8118.1114,61 

OESPESAS UQUIDADAS ttl 

NOa.ESTAE JAN a DEZ /2008 
_(I) (J} 

499.008.1155,22 2.52ii.371A2!1,38 
140.979.580,82 660.333.970,28 

826.349,76 13.300.604,97 
357..202.924.64 1.852..736.854, 13 
86.51l6.4111,98 257.234.786,23 
80.795.030,04 206.928.573,32 

1.017.898,00 6.962.898,00 
3.693.491,94 43.343.293,91 

-
584.515.275,20 2.1113.8118.194,81 

-
584.515.275,20 2.783.ao&.194.81 

- -
504.515.215,20 2.783.608.194,61 

Nota: (1) Os vafores das despesas empenhadas que ainda nio for am fiquidadas, inscritas em res1os a pagar, foram consideradas como despesas nquidadas, confonne Portaria ~ 587105-STN. de 29 de agosto de 2005. 

Prefeito: CARLOS ALBERTO mCHA 
Sec. Mun. de Finan~as: LUIZ EDUARDO DA VBGA SEBASTIAN I 
Contador. AN70NIO DE OLIVEIRA - CRC N" 021.15&0-7 

Continua~iio 

A$100 

... SAUlO A LIOI.KlAR 

(.Lf'} (F-1} 

98,21 411.1152.832,26 
99,68 2.131.175,38 
98.91 146.602,35 
97,69 43.n4.854,53 
55,34 207.550.120,94 
4&,95 207.334.292,97 
99,18 15.021,88 
99.54 200.806,09 
0,00 288,15 

111,85 253.803.020.15 

- 0,00 
111,85 253.6m.020, 15 

- 0.00 
111,85 253.6m.020, 15 

(2t.!) 



7.12. ANEXO XII- BALAN<;O OR<;AMENTARIO CONTABIL 2007 
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MUNICIPIO DE CURITIBA 
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUQAO ORQAMENTARIA 

BALANCO ORC::AMENTARIO 
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

JANEIRO A DEZEMBRO 2007- BIMESTRE NOVEMBRO- DEZEMBRO 

RREO ANEXO I (LRF art 52 lnciso I alfneas •a• e 'b" do inciso II e § 1 ') 

PREVISMl RECEITAS REALIZADAS 
RECEITAS PREVISAO INICIAL ATUALIZADA 

NOBIMESTRE % JAN a DEZ I 2007 

(A) (B) (BIA) (C) 
RECEITAS (EXCETO INTRA.ORC::AMENTARIAS) (I) 3.058.000.000,00 3.357.359.434,12 512.953..578,60 15,28 3.143.662.185,85 

RECEITAS CORRENTES 2.899.860.000,00 3.114.545,507,28 492.:171.295,92 15,81 3JJ78.648.394,20 
RECEITA TRIBUTARIA 846.453.000,00 863.650.300.00 132.482.650,58 15,34 876.847.545,85 

IMPOSTOS 788.760.000,00 805.957.300,00 126.675.686,53 15,72 818.719.165,75 
TAXAS 57.593.000,00 57.593.000,00 5.802.303,58 10,07 58.112.556,50 
CONTRIBUICAO DE MELHORIA 100.000,00 100.000,00 4.660,47 4,66 15.823,60 

RECEITA DE CONTRIBUic;:OES 110.093.000.00 110.093..000,00 25.730.130,99 23,37 114.00S.767,32 
CONTRIBUICOES SOCIAlS 74.093.000,00 74.093.000,00 21.408.956,35 28,89 89.075.033,72 
CONTRIBUICOES ECONOMICAS 36.000.000,00 36.000.000,00 4.321.114,64 12,00 24.930.733,60 

RECEITA PATRIMONIAL 61.141.000,00 61.545.198,14 8.843..891,71 14,37 57.715.747,39 
RECEITAS IMOBIUARIAS 120.000,00 120.000,00 57.539,68 47,95 143.426,32 
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 54.352.000,00 54.756.198,14 7.500.071,35 13,70 50.133.719,70 
RECEITA DE CONCESSAO E PERMISsOES 6.669.000,00 6.669.000,00 1.266.280,68 19,29 7.436.601,37 
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAl$ - - - 0,00 -

RECEITA DE SERVIC::OS 643.649..000,00 643..779.000.00 11l5.\l33..732,$6 16,44 627.011.232,02 
RECEITA DE SERVICOS 643.649.000,00 643.779.000,00 105.833.732,56 16,44 827.011.232,02 

TRANSFERt:NaAS CORRENTES 1.068.918.000,00 1.117.541.982,95 192.106.254,14 17,19 1.697.914.190,81 
TRANSFERI:NCIAS INTERGOVERNAMENTAJS 1.061.913.000,00 1.108.128.705,29 187.016.540,17 16,88 1.066.323.126,10 
TRANSFERJ':NCIAS DE INST. PRIVADAS 1.614.000,00 1.656.000,00 2.370.742,31 143,16 2.835.819,13 
TRANSFERI':NCIAS DO EXTERIOR 335.000,00 335.000,00 - 0,00 93.806,13 
TRANSFERJ':NCIAS DE PESSOAS 300.000,00 300.000,00 790.456,80 263,49 913.431,01 
TRANSFERI':NCIAS DE CONVI':NIOS 4.756.000,00 7.122.277,66 1.928.514,86 27,08 7. 748.008,44 

OUTRAS RECEITAS CORRENTE$ 169.606.000,00 317.936.026,19 27.374.&35,94 8,61 305.153.910,81 
MULTAS E JUROS DE MORA 88.810.000,00 88.810.000,00 16.872.885,63 19,00 80.991.175,41 
INDENIZAC0ES E RESTITUICOES 13.475.000,00 13.475.167,90 1.641.316,88 12,18 12.783.069,80 
RECEITA DA DfVIDA ATIVA 54.310.000,00 54.310.000,00 7.892.133,84 14,53 50.079.453,94 
RECEITAS CORRENTE$ DIVERSAS 13.011.000,00 161.340.858,29 968.299,59 0,60 161.300.211,66 

RECEITAS DE CAPITAL 158.140.000.00 242.813..926,84 20.582.282,68 8,48 65.013.791,65 
OPERAQOESDECREDITO 157.500.000.00 166.926.780,00 15.407.796,78 9,23 57.325.385,88 

OPERACOES DE CR~DITO INTERNAS 32.500.000,00 41.926.780,00 - 0,00 2.719.066, 75 
OPERACOES DE CR~DITO EXTERNAS 125.000.000,00 125.000.000,00 15.407.796,70 12,33 54.606.319,13 

ALIENAC::AO DE BENS 210.000,00 2111.000,00 . 0,00 111.515,84 
ALIENACAO DE BENS MOVEIS 10.000,00 10.000,00 - 0,00 26.700,00 
ALIENAQAO DE BENS IM6VEIS 200.000,00 200.000,00 - 0,00 84.815,84 

AMORTIZAC::0ES DE EIIPRESTIIIOS . . . 0,00 . 
TRANSFEIIENQAS DE CAPITAL 430.000,00 75.677.146,84 5.174.485,98 6,84 7.576..889,93 
TRANSFER~NCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 45.000,00 45.000,00 590.952,51 1.313,23 590.952,51 
TRANSFER!:NCIAS DE INSTITUIQOES PRIVADAS 35.000,00 35.000,00 0,00 -
TRANSFER~NCIAS DO EXTERIOR - - - 0,00 -
TRANSFERI':NCIAS E PESSOAS 50.000,00 50.000,00 - 0,00 -
TRANSFER!:NCIAS DE CONVJ':NIOS 300.000,00 75.547.146,84 4.583.533,47 6,07 6.985.937,42 

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL . . . 0,00 . 
RECEITAS (INTRA·ORc;:AMENTARJAS) ~I} 220.863..000.00 275.193..740,38 64.921.407,98 23,59 258.708.146,08 

Receita de ContribuiQiies 164.350.000,00 186.776.829,49 45.728.477,88 24,48 187.499.209,28 
Receita Patrimonial 1.699.000,00 1.956.000,00 291.147,29 14,88 1.931.978,94 
Receita de Serv;,os 54.414.000,00 86.037.638,68 18.802.329,78 21,85 68.887.125,08 
Outras Receitas Correntes 400.000,00 423.272,21 99.453,03 23.50 389.832,78 

SUBTOTAL DAS RECEITAS ~~~-~+I) 3.278.663..000,00 3.632.553..174,50 577.874.986,58 15,91 3.402.370.331,93 
OPER.DE CREDITO • REFIN. (IV) . . . . . 
SUBTOTAL COM REFIN. M"' (II+ IV) 3..278.863..000,00 3..632.553..174,50 577.874.986,58 15,91 3..402.370.331,93 
DEFICIT (VI) . . . . 14.349.193,67 

TOTAL (VII)"' (V + VI) 3..278.863.000,00 3.632.553.174,50 577.874.986,58 15.91 3.416.719.525,60 
SAL DOS DE EXERC. ANTERIORES . . . 80.395.788,80 

R$1 00 

SALDO A REALIZAR 
% 

(CIA) (A-C) 

93,63 213..697.248,27 
98,85 35.897.113,08 

101,53 (13.197 .245,85) 
101,58 (12. 761.865, 75) 
100,90 (519.556,50) 

15,82 84.176,40 
103,55 (3..912.767 ,32) 
120,22 (14.982.033,72) 

69,25 11.069.266,40 
93,78 3..829..450,75 

119,52 (23.426,32) 
91,56 4.822.478,44 

111,54 (769.601,37) 
0,00 -

97,40 16..767.767,98 
97,40 16.767.767,98 
98,24 19.627.792,14 
98,03 21.805.579,19 

171,25 (1.179.819,13) 
0,00 241.193,87 

304,48 (613.431,01) 
108,79 (625. 730, 78) 
95,98 12.782.115,38 
91,20 7.818.824,59 
94,86 692.098,10 
92,21 4.230.546,06 
99,97 40.646,63 
26,78 177.800.135,19 
34,34 109.601.394,12 
0,00 39.207.713,25 

43,69 70.393.680,87 
53,10 98.484,16 

267,00 (16.700,00) 
42,41 115.184,16 

0.00 . 
10,01 68.100.258,91 

1.313.23 (545.952,51) 
0,00 35.000,00 
0,00 -
0,00 50.000,00 
9,25 68.561.209,42 
0,00 

94,01 16.485.594,30 
100,39 (722.379,79) 

98,77 24.021,06 
80,07 17.150.513,60 
92,10 33.439,43 

93,66 230.192.842,57 . . 
93,66 230.192.842,57 
. 

94,06 230.192.842,57 
. 

Continua (112) 



DESPESAS 

llESPESAS CCJRRENTES 
PESSOAL E ENCAROOS SOCIAlS 
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 
0UTRAS DESPESASCOARENTES 

DESP£SAS DE CAPITAL 
INVESllMENIOS 
INVERS6ES ANANCEIRAS 
AMORJlZAG(iEs DA DIVJDA 

IIESaiVA DE C<ltlfiNOiiiCIA 
RESERVA DO RPPS 

llESPESAS ( INlR~ENTARIAs} (IX) 
PESSOAL E ENCARroS SOCIAlS 
OUTRAS DESPESASCORREHTES 

NOTA: 

--163.252.000.00 
57.611.000,00 

MtHCIPtoDECURmBA. 
RElAT6RIO RESUMIDO OA EXECtJ(;A.OORQAMENTARIA 

~-ENTAluo 
QRCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE 50C1AL 

JNIIEIFV A OEZEMBRO 2007- BIMESTRE NOVEMBRO- OEZEMBRO 

SB..f14..32D,73 
19.497.659,50 

36.91a661,23 

271..217..320,73 
182.749.659,50 
94.527.661,23 

.............. 
43.891.353.30 
20.940.891,59 

%1D..159..809-.I!t 
190.~274,64 
89.197.535.,05 

61JI8U31,53 
43.891.353,30 
17.172.964,23 

180.962.274,64 
74.261.592,96 

,...........,. 
14.!!ti.942.09 

R$1,00 

SALDO A 
EXECUTAR 

7.117.511,04 
1.787.384.86 
5.330.126..18 

1) Dlla1te o exerdcfo, somente as de&pesas lqJi:iadas sao constctera1as erecuta:~as. No enoerramento do eadclo. as despesas nao ~ lnscrltas en testos a pager nfiJ pi'OCESS8(b; sao tcmb6m oonskteladas eoocuta:1as. Desta forma, paa mao- TrMSpcr!ncfa, as despesas 
~ estliosegregada& em: 

a) DespesasfiQUidadas, ttJISider.das aq.lelasern(JJ9hooveaenb'egadoma!erlaloo s~ l'lll9t£nnoo do art. 63da Ld4.320164; 
b) Despesas enpenha:las ma9 naoiquicladas, lnscritas em restos apaga- naoprocessa1os, consideradi!Ei iqlidadas no~ do mscfdo, p:r~ tbart 35, inclso Ida lei 4.32G'64. 

2) Oresultado~ no~odode2D07apresgltal urn Dellcitde R$ 14.349.193,67 , tendo como fatoo nais ~ os ~ 
a) Resl.lllarmdaabertuladecredtos actlciorlascan taoenoSUperavil: Frr<r!Ceiroapuradoem balanr;;o pcBinmial do el<8relciode2006. nostennosdoart. 43, par. fR, i'lciso ldalei4.32QI64; 
b} Resullaites dos enpenha!; deq:~era;;Oes deetidto, aJjos os rwasses derec:ursos filancei"os {Recei1as) Slla:orrem apOs ameci;iiDdaoln. conklrmec::ondiyOes estabelecidas em <mtrato. 

Preleito: CARLOS ALBERTO RICHA 
Sec. M.1n. de Fin<r11;SS: lUIZ EDUAAOO DA VEIGA SEBASTIAN I 
Cclltam': ANTONIO DE Cl..IVEJRA • CRC N2 021.15a/Q-7 
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