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RESUMO

procurado acompanhar essa tendencia.

que a sociedade tenha muita dificuldade em avaliar o resultado da gestao de um

mandate administrative.

Este estudo procurou criar um modelo conceitual para a mensuragao do

resultado economic© nas entidades publicas, para tanto foi necessario conceituar

receita econdmica.

E, a partir da receita econdmica gerada pela entidade publica atraves da

gestao do seu patrimonio, o modelo apresentado possibilitou a mensuragao do

gestores das entidades publicas.

resultado economico, demonstrando o lucro ou prejuizo e nao apenas superavit

ou deficit, fazendo com que a sociedade possa avaliar melhor o desempenho dos

No entanto, do ponto de vista contabil para a administragao publica

brasileira, nada ou pouco se fez desde a instituigao da Lei 4.320/64, fazendo com

Nas ultimas decadas, e especialmente nesta, a administragao publica

mundial tern buscado se reestruturar visando diminuir seu tamanho. O Brasil tern
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ABSTRACT

Public administrators have been searching for a new model of structure to

diminish the size of government agencies. This has occurred recently, especially

during the nineties. Brazil has also tried to follow this tendency. Nevertheless,

since the law 4320/64 was passed, little has been done from an accountability

standpoint. Consequently, it becomes very difficult for society to evaluate the

results of any politician’s term of administration.

The present study proposes a conceptual model which may be effective to

evaluate the financial performance of public institutions. The study is based on the

concept of economical gain.

The economical gains are generated by public institutions through efficient

management of their assets. The proposed model enables us to accurately

measure these gains. In other words, it is possible for society to evaluate the

management of their public institutions.

In the current model, we see only a surplus or a deficit. It the proposed

model we will also be able to track profits and losses.
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CARACTERIZAQAO DO PROBLEMA



1. CARACTERIZAQAO DO PROBLEMA

1.1 Identificagdo do problems

A escolha deste tema prende-se ao fato de que os recursos envolvidos na

administragao das entidades publicas sao significativos, e que a contabilidade

nessas entidades nao registra, nao mensura e nao demonstra o resultado

economico do servigo prestado a sociedade.

E que, de acordo com Drucker1, “as instituigoes sem fins lucrativos tendem

a nao dar prioridade ao desempenho e aos resultados. Contudo, eles sao muito

mais importantes — e muito mais dificeis de se medir e controlar — na instituigao

Visando dar outra dimensao as demonstragdes contabeis das entidades

De acordo com Thomas Jefferson apud Kelly2, “cada geragao deve exigir

publicas, pretende-se, com este estudo, mensurar e demonstrar o resultado

economico gerado pelo servigo publico, nao para si, mas para a sociedade.

' DRUCKER. Peter F. Admin istra gio de orwmizagdes sem fins lucrativos - principios e praticas. Sio Paulo:Picneira. 1994. pg, 79.
2 KELLY. Rita Mae. Promoting productivity m the public sector. New York: St Matin’s Press Inc., 1988. pg. 3.

objetivo.”

urn novo conjunto de objetivos e padroes de desempenho para os seus

sem fins lucrativos do que na empresa.”

governantes. Sobrevivencia e continuidade apenas e insuficiente como urn
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politics nesse sentido assumida pelo Brasil, pergunta-se:

• Em que bases os gestores publicos estao tomando tais decisdes?

• Existem estudos profundos que corroborem e validem essa politica?

• Pode-se generalizar? Ou devem ser criados modelos que possibilitem a

mensuragao e demonstragao do resultado econdmico dessas entidades,

para que os gestores publicos verifiquem se ha valor adicionado, ou seja,

prestados pela entidade a sociedade e os recursos financeiros e

patrimoniais consumidos para a sua consecugao, e a partir dessa analise,

tomem decisdes tao relevantes para a sociedade?

1.2 Objetivos do Estudo

As perguntas necessitam respostas, pois quanto mais se observa o que os

entidades publicas devem minimizar custos, para melhor atender aos cidadaos,

considerando-se que, teoricamente, elas foram criadas sem fins lucrativos.

Desta forma, o objetivo principal deste estudo e revelar aspectos

Observando a tendencia mondial de privatizagao dos servigos publicos, e a

urn “plus” entre a receita econdmica auferida atraves dos servigos

gestores publicos fazem, mais relevantes elas ficam, sabendo-se que as

importantes que possam contribuir com as pesquisas que estao sendo
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desenvolvidas neste campo e criar urn modelo conceitual para a mensuragao e

demonstragao do resultado economico gerado pela prestagao de servigo publico.

Como objetivos secondaries, este estudo pretende obter:

a) identificar o referential teorico sobre contabilidade publica e gestao

economical

b) identificar e analisar os principals conceitos que compoem a criagao de

urn modelo conceitual de mensuragao do resultado economico;

c) contribuir para o atendimento do artigo 85 da Lei 4.320/64, no que diz

respeito a analise e a interpretagao dos resultados econdmicos e financeiros.

Convem ressaltar que, devido a amplitude e complexidade das variaveis

envolvidas na mensuragao do resultado economico em entidades publicas, este

estudo nao pretende esgotar todas as possibilidades de abordagens do tema.

1.3 - Contribuigao do Estudo

Pela importancia social, economica e financeira para a populagao, se faz

necessario mensurar e demonstrar o resultado economico para aferir o valor

adicionado gerado pelo servigo publico, objetivando:
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a) criar um modelo que ampare os gestores publicos na tomada de decisao

de continuar prestando esse servigo diretamente; de terceiriza-lo ou ate mesmo

de elimina-lo, levando-se em conta que o estereotipo do servigo publico, perante

a sociedade, e negative;

b) possibilitar a adequada analise do resultado econdmico calculado;

c) evidenciar seu significado social para essa populagao.

O produto deste estudo devera servir de base cientifica e metodoldgica

para a mensuragao e demonstragao do resultado economico global de entidades

publicas e ou, parcial de uma de suas atividades a ser pesquisada.

E, ainda, deve contribuir significativamente para a criagao de uma nova

area de contabilidade gerencial, voltada para a analise e desempenho da area

publica.

1.4 Mtitodo de Pesquisa

O metodo de pesquisa utilizado neste trabalho sera o empirico-analitico3,

no conceito de Martins4. A consecugao da meta proposta foi possivel devido a um

processo sistematico de averiguagao da bibliografia existente sobre o assunto

estudado. A pesquisa bibliografica incluiu livros textos, teses, dissertagoes e

3 "s3o abordagens que apresentam em comum a utilizado de teenies de coleta. traxamento e analise de dados marcadamente quantitativos.
Privilegjam estudos praticos. Suas propostas tem carater tecnico. restaurador e incrementalists."
4 MARTINS. Gilberto de Andrade. Manual para elaborate, de monogafias e dissertagoes. 2.ed. S5o PaulorAtlas. 1994. pg.26.
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revistas, contendo artigos tecnicos, amparando

aplicado, tomando-se por base uma Secretaria Municipal de Saude.

Contudo, sao raras as obras cientificas que se propoem a estudar o

literature contabil, no que diz respeito a Contabilidade Gerencial, Contabilidade

de Custos e Controladoria.

Desta maneira, com a pesquisa bibliografica e o caso aplicado proposto,

foi possivel consolidar e alcangar o objetivo do estudo.

1.5 Organizapdo do Trabalho

0 trabalho esta dividido em cinco capitulos. Buscou-se uma estruturagao

adequada para possibilitar o melhor entendimento dos objetivos do estudo e dos

resultados obtidos. E, ainda, apresenta, no final de cada capitulo e no final do

trabalho, a bibliografia consultada.

A divisao por partes visa delimitar claramente os assuntos estudados e tern

como finalidade principal conduzir o leitor ao objeto maior do estudo.

a elaboragao de urn caso

assunto. Entretanto, essa escassez foi contornada com a utilizagao da vasta
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Desta forma, pode-se assim resumir e justificar as segregates entre as

diversas partes:

O Capitulo I - Identifica o problema estudado, ressalta os objetivos que

justificam o dispendio de esforgos, apresenta as possiveis contributes, descreve

a metodologia da pesquisa aplicada, demonstra a organizagao do trabalho.

O Capitulo II - Explora os conceitos doutrinarios de Administrate Publica;

suas divisdes, seu campo de atuagao, sua segmentagao; a responsabilidade de

prestar contas explorando o conceito de accountability, demonstrando claramente

a necessidade dos gestores publicos prestarem contas de seus desempenhos,

durante e ao final dos seus mandates.

Apresenta ainda, de maneira compacta, como a contabilidade publica

brasileira expoe os resultados de acordo com a Lei 4.320/64.

Discorre sobre receita publica, de despesa publicas e seus principios, sem

a intengao de formular conclusoes a respeito, visto que nao e o objeto deste

estudo.
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Trata-se de um estudo de extrema importancia para anteceder a definigao

do modelo conceitual da Mensuragao do Resultado Econdmico nas entidades

publicas

Capitulo III - Desenvolve-se, neste capitulo, o objetivo central do estudo,

com base nos conceitos de resultado econdmico, modelo de gestao e um conjunto

demonstragao do resultado econdmico nas entidades publicas.

O Capitulo IV - Apresenta um caso aplicado, utilizando dados reais

coletados em uma entidade publica prestadora de servigos de saude, faz a

demonstragao contabil de acordo com a Lei 4.320/64, mensura o resultado

econdmico da entidade no periodo e apresenta um comparative.

O Capitulo V - Apresenta as conclusoes finais do estudo, procura tambem

demonstrar atraves de sugestoes outras formas de aplicagao daqueles resultados

encontrados. E, ainda, procura motivar novos pesquisadores para que, baseados

no conceito de receita economica proposto,

mensuragao do resultado econdmico, possam a partir do presente estudo,

promover o enriquecimento da contabilidade publica no pais.

de conceitos fundamentais. Define-se, entao, um modelo conceitual para a

e no modelo conceitual de
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2. A CONTABILIDADE PUBLICA BRASILEIRA SEGUNDO A LEI 4320/64

2.1 Conceito de AdministraQao Publica

e

aparelhamento do Estado, preordenado a realizapao de seus servipos, visando a

satisfapao das necessidades coletivas”

membros desta coletividade.

relapao de subordinapao.

o

Legislative, o Executive e o Judiciario”.

“a administrapao publica e suas entidades, em

cento sentido, “pertencem” aos cidadaos”. E, e de acordo com este principio que o

estudo conduzira sua linha de pesquisa, pois a administrapao publica e gerida por

A figura a seguir demonstra os poderes, bem como seus niveis, tendo o

Poder Legislative e o Executive tres niveis, federal, estadual e municipal. Ja o

1 KOHAMA Heilio. Contsbilidade publica - teoris e prstica. 3.ed. S3o Paulo: Atlas. 1991. p.27.
2 TEIXEIRA. Helio & SANTANA Solange Maria. Remodelando a gestao publica. Sio Paulo: Edgard BlOdier. 1994. pg. 10.
1 BRASIL. Consrituigio da republics federativa do brasil, de 05 de outubro de 1988. 3.ed. Sio Paulo: Allas. 1993.

E, para tanto, a administrapao publica, como todas as organizapdes

administrativas, e baseada numa estrutura hierarquizada com graduapao de

autoridade, correspondente as diversas categories funcionais, estabelecendo uma

“Administrapao publica

De acordo com Teixeira2

A Constituipao Federal3, atraves do no Artigo 2°, define os tres poderes da

Uniao; “sao Poderes da Uniao, independentes e harmonicos entre si,

todo oPara Meirelles apud Kohama1,
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Poder Judiciario conta com entidades apenas a nivel estadual e federal. Contudo,

neste estudo, nossa enfase sera para as entidades do Poder Executive.

Figura I - Tres Poderes da Uniao
PODERES

NIVE1S
JUDICIARIOLEGISLATTVO EXECUTIVO

FEDERAL

ESTADUAL

MUNICIPAL

2.1.1 Campo de AtuaQao da AdministraQao Publica

A administrate publica e exercida pelos orgaos da administrate direta,

pelos orgaos da administrate indireta e pelos orgaos da administrate

delegada.

• A administrate direta compreende a organizato administrative do

Estado.

indireta administrativa,e atividadeaquela• A administrate
caracterizada como servigo publico, deslocado do Estado, para outra

• Assembleia LegislaUva
• Tribunal de Contas do

Estado

• Senado Federal
• Camara dos Deputados
• Trib. de Contas da Uniao

Camara dos Vereadores
Tribunal de Contas do
Municipio ou TCE.

• Gabinete do Prefeito
• Secretarias Municipals

Govemadona
Secretanas de Estado

• Tribunal de Justi<;a
• Tribunals de Alzada

• Supremo Trib. Federal
• Supremo Trib. de Justi^a
• Tnb. Regionais Federais
• Trib. Superior Eleitoral
• Tnb. Sup. do Trabalho
• Sup. Trib. Militar

• Presidencia da Repiiblica
• Ministerios
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prestam services autonomos especializados; e as autarquias corporativas -

representadas por orgaos fiscalizadores de profissoes.

• A administragao delegada Consiste na delegagao do exercicio de

encargos publicos a terceiros, atraves de concessao (com contrato) ou

permissao (sem contrato).

atividades-meio e atividades-fins".

Sendo que as atividades meio tern o objetivo de assegurar os controles

internes da administragao publics atraves das fungoes de assessoramento e

finalidades sao as de promover o bem-estar social da coletividade.

4 SILVA. Lino Martins da. Cootabilidade govemamental - um enfoque administrative. SSo Paulo: Atlas. 1988. p. 19.

chefia e dos servigos auxiliares. Ja as atividades fins tern como objetivo assegurar

os servigos caracterizados como essenciais, complementares e publicos, cujas

entidade por ele criada. Integram a administragao indireta, as autarquias,

as empresas publicas, as sociedades de economia mista e as fundagoes.

Sendo que as autarquias subdividem-se em autarquias institucionais - que

Para atingir a plena satisfagao das necessidades da populagao, segundo

Silva4 “a administragao publica e dividida, segundo as atividades que exerce, em
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Conforme figura a seguir, as atividades meio dao suporte a realizagao das

atividades fins, objetivo final dos servigos publicos.

Figura II - Divisao da Administra^ao Publica

SERVIQOS AUXILIARES

Fonte: Silva5 (com adapta^oes)

2.2 Accountability na Administra^o Publica

Na administragao publica e, certamente, onde mais deve estar presente a

filosofia da accountability, pois quando a sociedade elege seus representantes,

f
Atividades-meio Atividades-fins

• Administrate de Pessoal
• Admmistrato de Material
• Administrate Financed?
• Administrate Patrimonial
• Administrate Ortmenlana
• Admmisrrato Documental
• Adminisrato do Cadastre Geral de Cidad3os.(*)

ADMINISTRACAO
PUBLICA

FUNQOES DE ASSESSORAMENTO
• Pesquisa
• Planejamento
• Organizato

ESSENCIAIS
• Seguran^a
• Defesa Nacional
• Jusut

FUNKES DE CHEFIA
• Coman do
• Coordenato
• Controle

SERVICOS PUBLICOS
• Transporters Coletivos
• Iluminato
• Limpeza Publica
• Abastecunento. etc.

COMPLEMENTARES
• Proteto a Saude
• Prolet0 a A^icultura
• Promote a Educate
• Promote do Bern Estar Social
• Desenvolvimcnto Urbano
• Desenvolvimcnto Economico
• Incremento de Obras Publicas

(«) O cadastre geral de adatos. tnstmmento de vital importancia, pois permhira que a entidade se estruture para definir as espeaalizapdes
como gen a tn a. pcdiatna. de acordo com a real neeessidade local no case da saude. Bern como. podera ser ulilizado por outras areas como a
educate, assistencia social, entre outras.
5 Silva. Op. ctt. pg. 20.
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espera que os mesmos ajam em seu nome, de forma correta, e que prestem

contas de seus atos.

Para Nakagawa6, “sob a Teoria dos Contratos, sempre que alguem

(principal) delega parte de seu poder ou direitos a outrem (agente), este assume a

responsabilidade de, em nome daquele, agir de maneira escorreita com relagao

ao objeto da delegagao e, periodicamente, ate o final do mandate, prestar contas

de seus desempenhos e resultados. Esta dupla responsabilidade, ou seja, agir de

maneira escorreita e prestar contas de desempenhos e resultados, da-se o nome

2.3 Servigo Publico

e deConsidera-se servigo publico o conjunto de atividades-meio

conclui-se que nao se justifica a existencia do Estado senao como entidade

prestadora de servigos e utilidades aos indivi'duos que o compdem”.

diretamente, permitidas ou concedidas pelo Estado, visando proporcionar o maior

grau possivel de bem estar social da coletividade. Meirelles apud Kohama7, “Dai

* NAKAGAWA. Massa yuki. ABC - cuaeio baseado etn alividades. SJo Paulo: Allas. 1994. p. 19.
’ KOHAMA. Op. Cit. p.19.

de accountability”

atividades-fins que sao exercidas ou colocadas a disposigao, prestadas
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Desta forma, cabe ao Estado, atraves de seus controles internos e

externos, mensurar e demonstrar a eficacia no service publico, como forma de

justificar a cobranga de impostos.

2.4 A Contabilidade Publica Brasileira Segundo a Lei 4.320/64

Contabilidade Aplicada. O campo de sua atuagao e o das pessoas juridicas de

Direito Publico - Uniao, Estados, Distrito Federal, Municipios e suas autarquias e

fundagoes

Segundo Petri

geral, aplicada as entidades de direito publico interno.”

2.4.1 Objetivo da Contabilidade Publica

A Lei 4.320/649, em seu tftulo IX Da Contabilidade - Capitulo 1,

Disposigdes Gerais, estabelece, como um dos objetivos da Contabilidade Publica,

a analise e interpretagao do resultado economico da entidade publica de acordo

com o artigo a seguir:

s “Contabilidade Publica e um dos ramos da Contabilidade

8 PETRI. Nelson. A lei 4,320/64 e os principios de contabilidade gerabnenle aceilos. S2o Paulo: Dissertate de Mestrado. FEAT'S?. 1981.
PG 4.

’ BRASIL. Lei 4320 de 17 de margo de 1964. Estatui normas gerais de direito fmanceiro para elaborate e oontrole dos orvamentos e
balancos da uniao. dos estados, dos municfpio e do disuito federal. 16 ed. Sao Paulo: Allas. 1993.

A Contabilidade Publica constitui-se em uma das subdivisdes da
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Artigo 85 - Os servigos de contabilidade serao organizados de forma a

permitir o acompanhamento da execugao orgamentdria, o conhecimento ca

composigao patrimonial, a determinagao dos custos dos servigos industnais. c

levantamento dos balangos gerais, a an^lise e a interpretagao dos resultados

econdmicos e financeiros.

2.5 Demonstragao de Resultados Segundo a Lei 4.320/64

Nas entidades de direito publico interno, do ponto de vista legal, cs

resultados gerais do exerctcio serao demonstrados no Balango Orgamentario. no

Balango Financeiro, no Balango Patrimonial e nas Demonstragoes das Variagdes

este estudo propora modelo conceitual deEntretanto,Patrimoniais. um

mensuragao e demonstragao do resultado economic©, para que seja possivel a

analise e a interpretagao do mesmo de acordo com o Artigo 85 da Lei 4.320/64.

Figure III - Sistemas Contabeis

SISTEMA
ORC AMENT ARIO

RESULTADO
ORNAMENTARIO
----------- 1

SISTEMA
FINANCEIRO

SISTEMA
PATRIMONIAL

SISTEMA DE
COMPENSACAO

RESULTADO
PATRIMONIAL
--- 1

RESULTADO
FINANCEIRO

I
DEMONSTRACAO DAS

variacOes
PATRIMONIAIS
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2.5.1 Sistema Orgament^rio

2.5.1.1 Receita

Entende-se por receita publica todo e qualquer recolhimento feito

aos cofres publicos, em virtude de leis, contratos ou quaisquer outros titulos que

orgamentaria. E quando figura como depositaria de valores que nao lhe

pertengam e outras entradas compensatorias no ativo e passive financeiro e

inscrigao de residues passives, sera classificada como receita extra-orgamentaria.

atraves do artigo 11, classifica a receita nas

seguintes categorias econdmicas:

2.5.1.1.1 - Receitas Correntes

patrimonial,tributaries, contribuigdes,deSao receitasas

as provenientes dee outras e, ainda,agropecuaria, industrial, de servigos

recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito publico ou privado,

quando destinadas a atender despesas classificaveis em despesas correntes.

• A receita tributdria e a resultante da cobranga de tributes11 que

podem ser definidos como sendo receita derivada que a entidade

arrecada mediante o emprego de sua soberania, nos termos fixados

10 BRASIL Lei 4320/64. op. cit. p. 11.
“ Segundo o Codigo Tributario Nacional. em seu Art 3* “Tributo e toda a expressio pecuniaria compulscria. em moeda ou cujo valor nela
se possa expnmir. que nJo constnua san^o de ato ilictto. mstituida em lei e cobrada mediante atividade admmiarmva plenameote
vinvulada.

A Lei 4.32O/6410

derivem direitos em favor da entidade publica classificavel como receita



Cap. 2 - J contabdidade pubhca brasileira segundo a Lei 4.320/64. 18

em lei, e cujo produto se destine ao custeio das atividades gerais ou

especificas que lhe sao proprias. A receita tributaria subdivide-se em

impostos, taxas e contribuigoes de melhoria.

Segundo o Codigo Tributario Nacional Imposto12, “e o tribute

cuja obrigagao tern por fato gerador uma situagao independente de

Caracterizando-se por ser cobrado de modo coativo e independe de

uma contraprestagao imediata e direta da entidade;

Ja as taxas, por outro lado, e o tribute que tern como fato

gerador o exercicio regular do poder de policia, ou a utilizagao,

efetiva ou potencial, de servigo publico especifico e divisivel,

prestado ao contribuinte ou posto a sua disposigao, contrariamente

ao imposto; corresponde a uma contraprestagao imediata e direta da

entidade;

E a contribuigSo de melhoria e o tribute que tern como fato

gerador o ressarcimento do custo da obra publica que promova

acrescimo do valor do imovel localizado nas areas beneficiadas,

direta ou indiretamente, tendo como limite total a despesa realizada

12 BRASIL. CodiRo Tributario Nacional. Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966. 11 ed. S3o Paulo: Saraiva. 1982.

qualquer atividade estatal especifica, relativa ao contribuinte”.
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e como limite individual o acrescimo do valor que a obra resultar

para cada imovel beneficiado;

• A receita de contribuigdes resulta de contribuigdes sociais e de

contribuigdes economicas;

• A receita patrimonial refere-se ao resultado financeiro da fruigao

do patrimdnio, seja decorrente de bens mobiliario, ou imobiliarios,

seja advinda de participate societaria;

• A receita agropecu£ria e a resultante das atividades ou

exploragoes agropecuarias, envolvendo as produces vegetal e

animal e seus derivados;

e a proveniente de atividades industrials• A receita industrial

exploradas pela entidade;

• A receita de servigos e a derivada de prestagao de servigos de

comercio, transportes, comunicagoes, servigos hospitalares, etc.;
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pessoas de direito publico ou privado, independentemente da

contraprestapao direta de bens e servipos.

• Os recursos classificaveis como outras receitas correntes sao

provenientes de multas, contribuipbes, cobran^a de divida ativa, etc.,

e outras que nao tenham classificapao especifica.

2.5.1.1.2 Receitas de Capital .

Sao as provenientes da realizagao de recursos financeiros oriundos

de constituipao de dividas (operapoes de credito); da conversao em especie de

bens (alienaoao de bens) e direitos (amortizaQao de emprestirnos concedidos); os

recebidos de de privadooutrasrecursos pessoas

(transferencias de capital), destinados a atender despesas classificaveis em

despesas de capital e, ainda, as outras receitas de capital.

• As operates de crddito sao recursos decorrentes da colocapao

de titulos publicos ou de emprestirnos obtidos junto a entidades

estatais ou particulares intemas ou extemas.

• As transferencias correntes sao recursos recebidos de outras

direito publico ou
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• A alienaqSo de bens representa a conversao em especie de

bens e direitos.

• A amortizapao de emprdstimos concedidos constitui receitas

decorrentes do retorno de valores anteriormente emprestados a

terceiros.

• As transferdncias de capital sao recursos financeiros recebidos

de outras entidades de direito publico ou privado, quando destinados

a atender despesas de capital.

• Os recursos classificaveis como outras receitas de capital

englobam os demais recursos nao classificaveis nos itens anteriores.

2.5.1.2 Despesa

Constituipao Federal, leis ordinarias e decretos do Poder Executive, bem como as

decorrentes de contratos, seja para saldar os compromissos da divida publica

consolidada ou flutuante, seja para atender as necessidades dos servigos

publicos criados para garantir o bem-estar da sociedade.

Constituem-se despesas da entidade publica, aquelas que a
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Conforme Silva13, a despesa da entidade publica devera obedecer

fundamentalmente aos principles da utilidade, da legitimidade, da oportunidade e

da legalidade.

• “A utilidade e o principle em funpao do qual a despesa deve

atender ao custeio dos gastos necessaries ao funcionamento dos

orgaos da entidade publica, bem come dos servipos publicos,

objetivando ao atendimento da coletividade.

• A utilidade da despesa deve ser encarada de modo que ela se

enquadre nos limites do principle da legitimidade e, para ser

legitima a despesa, precisa fundamentar-se no consentimento

coletivo, atraves da discussao da lei orpamentaria.

• O principle da oportunidade decorre diretamente da legitimidade

e estabelece que as despesas, para ajustar-se precipuamente a

necessidade coletiva, deve ser oportuna.

• O principle da legalidade e fundamental, pois na administrapao

publica nao ha liberdade nem vontade pessoal (depois da aprovapao

da lei orpamentaria). Enquanto na administrapao privada e licito

13 SILVA. Op. CiL 93/4.
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fazer tudo o que a lei nao proibe, na administragao publica so e

permitido fazer o que a lei orgamentaria autoriza".

define, atraves do artigo 12, que a despesa sera

classificada nas seguintes categories econdmicas:

2.5.1.2.1 Despesas Correntes

Sao despesas correntes as que se referem a desembolsos ou

aplicagoes das quais nao resulta compensagao patrimonial; e se desdobram em

despesas de custeio e transferencias correntes.

• Despesas de Custeio - classificam-se como despesas de custeio

as dotagoes para manutengao de servigos anterionmente criados,

inclusive as destinadas a atender a obras de conservagao e

adaptagao de bens imoveis.

• Transferencias Correntes - classificam-se como transferencias

correntes as dotagoes para despesas as quais nao correspondam

ou servigos, inclusive paracontraprestagao direta de bens

contribuigoes e subvengoes destinadas a atender a manutengao de

outras entidades de direito publico ou privado.

M BRASIL Lei 4320/64 op. dt. p.12.

A Lei 4.320/6414
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2.5.1.2.2 - Despesas de Capital

aplicagao de que results mutagao compensatdria nos elementos do patrimonio; e

se desdobram em investimentos, inversdes financeiras e transferencias de capital.

• Investimentos - classificam-se como investimentos as dotagoes

para o planejamento e a execugao de obras, inclusive as destinadas

destas ultimas, bem como para os programas especiais de trabalho,

aquisigao de instalagoes, equipamentos e material permanents e

constituigao ou aumento do capital de empresas que nao seja de

carater comercial ou financeiro.

• Inversdes Financeiras - classificam-se como inversdes

financeiras as dotagoes destinadas a:

1. aquisigao de imoveis, ou de bens de capital ja

em utilizagao;

2. aquisigao de titulos representatives do capital

de empresas ou entidades de qualquer especie,

ja constituidas, quando a operagao nao importe

aumento de capital;

a aquisigao de imoveis considerados necessaries a realizagao

Sao despesas de capital as que constituem desembolso ou
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do capital deaumento

entidades ou empresas que visem a objetivos

comerciais ou financeiros, inclusive operagoes

bancarias ou de seguros.

• Transferencias de Capital - classificam-se como transferencias

de capital as dotagoes para investimentos ou inversdes financeiras

que outras pessoas de direito publico ou privado devam realizar,

independentemente de contra prestagao direta em bens ou servigos,

constituindo essas transferencias auxilios ou contribuigoes, segundo

derivem diretamente da Lei de orgamento ou de lei especial, bem

como as dotagdes para amortizagao da divida publica.

2.5.1.3 Balango Orgament^rio

E um dos demonstratives contabeis obrigatorios para as entidades

publicas de direito publico intemo, apresentando duas colunas, uma da receita e

outra da despesa, demonstrando a previsao, a execugao e a diferenga, tanto na

receita como na despesa. A Lei 4.320/6415, em seu anexo 12, demonstra a sua

13 Brasil Lei 4320/64 op. cit. p.77.

3. constituigao ou
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forma. Desta maneira, o balance orpamentario constitui o produto final do sistema

orpamentario.

Anexo 12 da Lei 4.320/64

DESPESATITULOS TITULOS
E.XECVQAOPRE VIS AO PREMSAO EXECL’C'AODIFEREXCA DIFEREN'L'A

CREDITOS

Especiais

Extraordinarios

2.5.2 Sistema Financeiro

O Sistema Financeiro e composto pelas contas do Ativo Financeiro e do

Passivo Financeiro, trata da arrecadapao das receitas orpamentarias e extra-

orpamentarias e da realizapao das despesas orpamentarias e extra-orpametarias.

Tern por objetivo o controle dessas operapoes.

Onjamentanos c
Suplementares

BALANCE) ORQAMENTARIO
RECEITA

SOMA
DEFICIT
TOTAL

SOMA
suPERAvrr

TOTAL

REC. DE CAPITAL
OPER DE CRED1TO
ALIEN. DE BENS
AMORT. DE E.MPR.
TRANSF. DE CAP.
OLTRAS REC. DE
CAPITAL

REC. CORRENTES
REC. TRJBLT ARIAS
REC DE CONTRJB.
REC PATRIMONIAL
REC.AGROPEC.
REC INDUSTRIAL
REC DE SERVIQOS
OLTRAS REC. COR
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O Balango Financeiro e uma pega com duas colunas, uma da receita e

outra da despesa, que se igualam com os saldos do exercicio anterior, e o saldo

que passa para o exercicio seguinte, havendo uma separagao entre a Receita e

Despesa Orgamentaria e a Receita e Despesa Extra-Orgamentaria. Deve

demonstrar as movimentagoes financeiras do exercicio, isto e, a somatoria das

operagoes realizadas durante o exercicio, e nao os saldos das contas. Apenas os

saldos das disponibilidades existentes do exercicio anterior e os que passam para

o exercicio seguinte.

2.5.2.1 - Balango Financeiro

orgamentarias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-

orgamentaria, conjugados com os saldos em especie provenientes do exercicio

anterior, e os que se transferem para o exercicio seguinte.

Paragrafo unico - Os Restos a Pagar do exercicio serao computados na

despesainclusaoextra-orgamentariareceita nacompensar suapara

14 BRASIL Lei 4320/64 op. cit p.28.

orgamentaria.”

“Art. 103-0 Balango Financeiro demonstrara a receita e despesa

O Balango Financeiro e definido pela Lei 4320/6416 como segue:
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Anexo n° 13 da Lei 4.320/64

BALANCO FINANCEIRO

DESPESARECEITA

TOTAL TOTAL

2.5.3 Sistema Patrimonial

O Sistema Patrimonial e formado por contas que registram e demonstram a

contas do sistema patrimonial dao origem ao ativo e passive permanentes do

Balango Patrimonial e a Demonstragao das Variances Patrimoniais (onde estao

incluidas a receita e despesa orgamentarias, transferidas do Sistema Financeiro”.

S.ALDO DO EXERCIC1O ANTERIOR
Disponivel

Caixa
Bancos

SALDO PARA O EXERC1CIO SEGITNT1
Disponivel

Caixa
Bancos

ORCAMENTARIA
Agriculture
Educa^ao e Culture
Transporte

ORCAMENTARIA
RECEITAS CORRENTES

Receita Tnbutaria
Receita Patrimonial

RECEITA DE CAPITAL
Aliena^ao de Bens Moveis

EXTRA-ORCAMENTARIA
Restos a Pagar
Depdsitos
Cauqoes
Consigna?des

EXTRA-ORCAMENTARIA
Restos a Pagar
Depdsitos
Cau^des
Consignac^es

movimentagao e a posigao dos componentes patrimoniais. Segundo Petri17, “as

*' PETRI. Nelsen. Analise de resuftados no setor publico. Sio Paulo: Tese de Doutoramento. Aprescntada a FEA/USP. 1987. pg 31.
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2.5.3.1 Balango Patrimonial

0 Balango Patrimonial e o demonstrative que evidencia a posigao das

contas que constituem o Ativo e o Passive. O Ativo demonstra a parte positiva,

representada pelos bens e direitos, e o Passive representa os compromissos

assumidos com terceiros; e o equilibrio numerico do balango e estabelecido pelo

Saldo Patrimonial, quando positive, e pelo Passivo Real a Descoberto quando

negative.

destaca o que o Balango Patrimonial

demonstrara, como segue:

O Ativo Financeiro compreendera os creditos e valores realizaveis

independentemente da autorizagao orgamentaria e dos valores numerarios.

Compreende as contas representatives do Disponivel e do Realizavel, formado

pelos creditos a curto prazo da Fazenda Publica.

O Ativo Permanente compreendera os bens, creditos e valores, cuja

Bens Moveis, Bens Imoveis, Bens de Natureza Industrial e Creditos a longo

prazo.

*• BRASIL Lei 4320/64. op. cit. p.28.

O art 105 da Lei 4.320/6418

mobilizagao ou alienagao dependa de autorizagao legislativa. Compreende os
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O Passive Financeiro compreendera os compromissos exigiveis, cujo

pagamento independa de autorizagao orgametaria. Compreendem esses

compromissos a Divida Flutuante, a saber:

• Restos a Pagar - sao as despesas empenhadas e nao pagas ate 31 de

dezembro.

• Servigo da Divida a Pagar - as parcelas de amortizagao e de juros da

divida fundada ou consolidada.

• Depositos - as caugdes ou as garantias recebidas de terceiros para

execugao de contratos de obras e fornecimentos, em dinheiro.

• Debitos de Tesouraria - as dividas provenientes de operagdes de credito

para antecipagao da receita orgamentaria.

O Passive Permanente compreendera as dividas fundadas e outras que

dependam de autorizagao legislativa para amortizagao ou resgate. Compreende

as dividas de longo prazo, de exigibilidade superior a um ano, quer sejam intemas

contraidasexternas, paraou

financiamento de obras e servigos publicos.

O Saldo Patrimonial resulta do confronto entre o Ativo Real e o Passivo

Real. Se o Ativo Real for maior que o Passivo Real, registra-se o saldo

patrimonio liquido, integrando a soma geral do Passivo.

patrimonial positive, denominado de Ativo Real Liquido, representado o

Caso contrario, Ativo

desequilibrio orgamentario ouatender a



Cap. 2 - A contabilidade puhhca hrasileira segundo a Lei 4.320 64. 31

Real menor que Passive Real results em uma diferenga negativa denominada

Passive Real a Descoberto, demonstrando que os Ativos nao sao suficientes para

atender os compromissos representados pelo Passive. Assim o passive real a

descoberto sera registrado no lado do Ativo para igualar os totais do Balango.

Nas contas de compensagao serao registrados os bens, valores e

obrigagdes e situagoes nao representadas nos grupos que compdem o passive e

o salcio patrimonial, e que, mediata ou indiretamente, possam vir a afetar o

Representam valores em poder de terceiros ou recebidos depatrimonio.

terceiros, valores nominais emitidos, contabilizados em contas de compensagao

apenas para efeito de registro e controle, nao alterando o patrimonio quando do

seu registro, mas que possam modifica-lo no future.

Anexo n° 14 da Lei 4.320/64

BALANGO PATRIMONIAL

PASSIVOATIVO

TOTALTOTAL

ATIVO FINANCEIRO
Disponivel

Caixa
Bancos

Vinculado em C/Bancaria
RealizAvel

ATIVO PERMANENTE
Bens Moveis
Bens Imoveis
Bens de Natureza Industrial
Creditos
Valores

SALDO PATRIMONIAL
Passivo Real a Descoberto

ATIVO COMPENSADO

PASSIVO FINANCEIRO
Restos a Pagan
Servi^o da Div. a Pagar
Depdsitos
Debitos de Tesouraria

PASSIVO PERMANENTE
Divida Fundada Interna

Em Titulos
Por Contratos

Divida Fundada Externa
Em Titulos
Por Contratos

SALDO PATRIMONIAL
Ativo Real Ltquido

ATIVO COMPENSADO
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2.5.4 - Demonstrapdo das VariaQdes Patrimoniais

A Demonstrapao das Variapdes Patrimoniais evidenciara as alterapdes

patrimonio,verificadas resultantes independentes da execupaono ou

orpamentaria, e indicara o resultado patrimonial do exercicio. (Art. 104 da Lei

4320/64). As variapdes patrimoniais dividem-se em :

que compreendem as receitas orpamentarias arrecadadas durante o exercicio

e as mutapoes patrimoniais da despesa decorrentes da incorporapao de

elementos ativos ao patrimonio ou da diminuipao de elementos do passive da

entidade publica. As independentes da execupao orpamentaria compreendem

as variapdes ocorridas no exercicio, que provocam alterapdes positivas no

patrimonio da entidade, resultantes de fatos independentes da execupao

orpamentaria.

• Variapdes Passivas - Demonstram as resultantes da execupao orpamentaria,

que compreendem a despesa orpamentaria empenhada ou realizada no

exercicio e as mutapoes patrimoniais da receita decorrente da incorporapao de

elementos passives ou da desincorporapao de elementos ativos do patrimonio

da entidade e as independentes da execupao orpamentaria compreendem as

variapdes ocorridas no exercicio, que provocam alterapdes negativas no

• Variapdes Ativas - Demonstram as resultantes da execupao orpamentaria,
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patrimdnio da entidade, resultantes de fatos independentes da execugao

orgamentaria.

• Resultado Patrimonial - 0 resultado patrimonial apurado na Demonstragao

das Variagoes Patrimoniais sera a diferenga entre as Variagoes Ativas e as

Variagoes Passivas. Quando as variagdes ativas forem maiores que as

inverso

representara um Deficit.

Anexo n° 15 da Lei 4.320/64

DEMONSTRAGAO DAS VARIAGOES PATRIMONIAIS

RESULTADO PATRIMONIAL
Superavit

TOTAL

INDEPENDENTES DA EXECU-
CAO ORCAMENTARIA

Cancelamento da Divida Ativa
Encampapao de Div. Passivas

VARIAGOES ATIVAS

RESULTANTES DA EXECU£AO
ORCAMENTARIA

RECEITA ORNAMENT ARIA
Receitas Correntes

Receita Tributaria
Receita Patrimonial
Receita Industrial
Transferencias Correntes
Receitas Diversas

Receita de Capital
MUTACOES PATRIMONIAIS

Aquisi^ao de Bens Moveis
Constr. e Aquisifao de
Bens Imoveis
Constr. e Aquisifao de
Natureza Industrial
Aquisi^ao de Titulos e Vaiores
Emprestunos Concedidos

INDEPENDENTES DA EXECU-
CAO ORCAMENTARIA

Inscri^ao da Divida Ativa
Incorporate de Bens
Cancelamento de Div. Passivas

RESULTADO PATRIMONIAL
Deficit

TOTAL

VARIACOES PASSIVAS

RESULTANTES DA EXECUCAO
ORCAMENTARIA

DESPESA ORCAMENTARIA
Despesas Correntes

Despesas de Custeio
Transferencias Correntes

Despesas de Capital
Investimentos
Inversoes Financeiras
Transferencias de Capital

MUTACOES PATRIMONIAIS
Cobran^a da Div. Ativa
Alienate de Bens Moveis
Alienate de Bens Imoveis
Alienate de Natureza Industria
Alienate de Titulos e Vaiores
Emprestunos Tornados

variagoes passivas, o resultado representara um Superavit e o
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3. MENSURAQAO DO RESULTADO ECONDMICO EM ENTIDADES PUBLICAS

3.1 Definigdo de Resultado Econdmico.

A literature contabil define a expressao resultado econdmico, como sendo o

melhor sinalizador do grau de eficacia da empresa. Segundo Catelli e Guerreiro1,

"o lucro ou resultado econdmico e o melhor indicador do nivel de eficacia das

empresas, tendo em vista a sua capacidade de absorver e refletir adequadamente

os impactos de todos esses fatores, considerando inclusive a sinergia entre eles".

resultado econdmico, contudo a paiavra lucro traz no seu bojo o fator positive

entre receita e custos. Ja a paiavra resultado caracteriza-se pela diferenga, e o

produto de uma operagao matematica, (ex.: diferenga entre receita e despesa) se

positive sera lucro, se negative sera prejuizo. Contudo, a afirmativa feita pelos

econdmico, que obviamente podera ser lucro ou prejuizo, sera o melhor indicador

do nivel de eficacia das empresas.

Entretanto, o lucro ou o prejuizo da empresa sempre sera o resultado dos

resultados apurados nas areas de responsabilidade. Para tanto, faz-se necessario

1 CATELLL Armando & GUERREIRO. Remaldo. Semmario gestio economics de empresas - GECON - FEA/l'SP. set/] 994. pg 5.

Observe-se que os autores tratam como sinonimos as palavras lucro e

pesquisadores e conclusiva, pois se apurado adequadamente o resultado
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a elaborate de um sistema capaz de reconhecer esses resultados das areas de

responsabilidade, possibilitando-se assim a medigao individual e global do nivel

de eficacia da empresa.

Portanto, neste estudo, resultado econdmico sera a diferenga entre a receita

e a soma dos custos diretos e indiretos identificaveis a area de

responsabilidade que a produziu.

3.2 Conceitos Fundamentals

3.2.1 Missao e Continuidade

satisfazer a necessidade das pessoas, sendo assim, nascem com o objetivo de

cumprir uma missao-Cruz3 define missao “como a razao de ser da organizagao"

definem assim:

forma sintetica como o objetivo fundamental do sistema empresa, que se constitui
(

na verdadeira razao da sua existencia, que caracteriza e direciona o seu modo de

atuagao, que independe das condigdes ambientais do momento, bem como de

suas condigoes internas, assumindo um carater permanente”.

' Receita economics, sera definida neste capttulo.
3 CRUZ. Rosany Ipaves. Uma contnbuigio a defmigio de um modelo oonceitual para gestio economics. Sio Paulo. Dissertafio de

Mestrado. Aprescnlada a FEA/USP. 1991. pg.33.
4 CATEUJ & GUERREIRO. Op. cit. pg.4.

“podemos caracterizar a missao de umaJa Catelli & Guerreiro4

- • 2economics

Todas as organizagdes privadas ou publicas sao constituidas para
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Como vimos, missao e a razao de ser, o objetivo fundamental da entidade

independentemente das condipoes ambientais.

Ainda, segundo Catelli & Guerreiro, para que a empresa cumpra a sua

continuidade da empresa so e obtida quando o valor econdmico dos bens e

servipos que a empresa produz e oferece ao mercado e superior ao valor

econdmico dos recursos (bens e servipos) que a empresa obtem do mercado e

consome nesse processo produtivo de agregapao de valor”. Em outras palavras, a

empresa tera sua continuidade garantida, se obtiver lucro suficiente para repor

todos os ativos consumidos no processo produtivo.

3.2.2 Crenpas e Valores

e psicologicos que integram a personalidade dos idealizadores das organizapoes

e de seus principals gestores".

A empresa formara a sua personalidade baseada naquilo que efetivamente

seus proprietaries e gestores acreditam e, baseados em suas crenpas e valores,

os gestores e/ou proprietaries criam e passam a executar o seu modelo de

gestao.

’ CATELLI & GUERREIRO. Op. cn. pg. 4.
4 CRUZ, Op. at, pg. 37.

As crenpas e valores das pessoas que compdem a empresa passam a ser

“incorporadas” por ela, pois, de acordo com Cruz6, “sao aspectos culturais, sociais

missao ela e criada sob o pressuposto da continuidade, sendo que5 “a garantia da
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3.3 Os Modelos de Gestdo, de Decisdo, de Informagdo e de Mensuragdo

3.3.1 DefinigSo de Modelo

pequena escala de algo que se pretende executar em grande".

palavras afirmaoutras modelo podeem que ser

caracterizado como um artificio para expressar a teoria de forma Clara e

conveniente. E uma simplificagao deliberada para facilitar a compreensao de

e relagoes complexas,estruturas segregagao dos aspectos

fundamentals relatives ao problema em foco”.

define modelo desta forma: “a concepgao de um modelo tern por

finalidade facilitar o entendimento e a manipulagao das relagdes que ocorrem

entre as diversas variaveis que integram um sistema ou processo, abstraidas de

uma realidade".

FERREIRA. Aurelio Buarque de Holanda. Novo didonario da Lingua Portuguese. 2a. ed. revista e aumenlada. 32a. impressao. Ed. Nova
Fronteira: Rio de Janeiro. 1986.
* GUERREIRO. Remaldo. Modelo concettual de sistema de tnforma<^o de gestio eoononuca: uma oorrtribuigio a teoria da oomunicaydo da
contabilidade. Sio Paulo. Tese de Doutoramento apresemada a FEA/USP. 1989. pg. 62.
’ BEUREN. Use Maria. Modelo de mensura^o do resuitado de eventos econdmioos empresariais: um enfoque de sistema de informatio de
gestio econdmica. Sio Paulo. Tese de Doutoramento apresemada a FEAUSP. 1994. pg 46.

Para entender modelo de gestao faz-se necessario definir adequadamente a

“a .MMum

Beuren9

Guerreiro8

palavra modelo. Segundo o Aurelio7, modelo significa a “representagao em

atraves da
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contadores, eles vem construindo modelos ha seculos”. De acordo com Beuren11,

o principal modelo utilizado pela contabilidade e o balango patrimonial: “urn

exemplo que permite visualizar e o balance patrimonial, que tern como principal

determinado momento”.

3.3.2 Modelo de Gestdo

O modelo de gestao tern como premissas basicas a missao, as crengas e

valores dos gestores e ou proprietaries, como fora visto anteriormente, que irao

orientar e impactar a empresa, notadamente atraves do processo de tomada de

decisao.

De acordo com Cruz12, “o modelo de gestao leva em consideragao a missao

da entidade, as caracteristicas do negocio, isto e, os aspectos ambientais, e e

influenciado pelas crengas e valores dos gestores”. Desta forma, para que os

gestores possam efetivar aquilo que foi preconizado no modelo de gestao,

necessitam de informagoes gerenciais.

10 BEUREN. Op. ett pg. 47.
11 BEUREN. Op. ett pg 47.
11 CRUZ, Op. at, pg 39.

Glautier & Underdown10

objetivo demonstrar a situagao patrimonial-financeira da empresa em um

dizem que: “modelos nao sao novos para
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Para tanto, a entidade necessitara desenvolver um sistema de informagdes

gerenciais, que contenham em sua concepgao e implementagao os tres quesitos

fundamentals, que segundo Catelli & Guerreiro13, sao o modelo de decisao,

modelo de informagao e modelo de mensuragao capazes de aferir os resultados

obtidos em cada transagao14.

3.3.2.1 Modelo de Decisao

“normalmente os modelos de decisao estao nas

cabegas dos gestores, como se fosse um arquivo de ago com gavetas. Para

compras, por exemplo, o gestor busca a ficha onde os quesitos a serem

cumpridos estao descritos, ou seja, menor prego, melhor qualidade, maior prazo,

menor taxa de juros, etc. O gestor as relaciona, analisa as diversas altemativas e

decide por um ou outro fornecedor”. Dizendo isso, o professor e pesquisador

transmitia o que de fato ocorre, entretanto, para ele, o modelo de decisao deve

ser gerido por um sistema de informagoes capaz de fazer com que qualquer um

dos componentes do corpo funcional de uma empresa seja capaz de tomar a

melhor decisao no momento, e que essa decisao possa ser avaliada e comparada

com as demais ja tomadas pela empresa, e comparadas com as altemativas

desprezadas, naquela transagao de compra.

” CATELLI & GUERREIRO. Op. CiL pg 12.
14 Catelli & Guerreiro, Op.CtL pg. 8 "transafdo: corresponde ao produto de cada i^io planejada ou realiada"
15 CATELLI, Armando. Nolas de sala de aula. Discrplma Analise de Cuaca. FEA/USP, 1994. 1. acrn.

Como afirma Catelli,15
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“modelos matematicos, estatisticos saooutrose

desenvolvidos para facilitar o tomador de decisao, tornando a decisao o resultado

de um processo cientifico, adequadamente ordenado e que garanta a melhor

decisao possivel para a ocasiao".

Entretanto, deve-se observar que as decisdes podem ser classificadas em

tres formas, pois, conforme Murphy,17 citando Scott Morton’s, os sistemas de

suporte a decisao, contem decisdes estruturadas, decisdes semi-estruturadas e

conhecidas. No lado extremo estao as decisdes nao estruturadas, aquelas

relacionadas as decisdes estrategicas.

Santos18 representa o que diz Mortton’s atraves de uma figure denominada

de “escala de estruturaqao de decisdes", possibilitando desta forma uma melhor

visualizapao do que o autor quer afirmar, conforme figure a seguir:

Contudo, de acordo com Cruz,

especialidade de gestao e, portanto, os componentes do modelo de decisao,

◄---------------------------

Decisdes estruturadas
---------- 1---------------------------->
Decisdes semi-estruturadas Decisdes nao-estruturadas

19 “cada area administrativa desenvolve uma

“ CRUZ. Op. cit pg. 40
17 MURPHY, Ciaran «. all. Decision support systems and management accounting. Management Accounting. February 1992. pg 46.
11 SANTOS. Roberto Vatan dos. Modelo de decisao para gestao de prepo de venda. Disseta^io de Mestrado. FEA'USP. 1995. pg 26.

Segundo Cruz,16

as variaveis saooperacionais onde o grau de complexidade e menor e

decisdes nao estruturadas. As estruturadas sao aquelas relacionadas as
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voltados para essa especialidade, sao de responsabilidade do proprio gestor da

area, respeitando as diretrizes e politicas fixadas para a empresa”.

Modernamente, o termo area administrativa foi substituido por area de

responsabilidade, onde o gestor da area e o tomador de decisao, e o que em

ultima instancia e o responsavel pela criagao de modelos de decisao. Deve ser

capaz de, atraves de sua experiencia e de seu conhecimento, delinear novos

modelos capazes de atender as necessidades para as decisoes semi e nao

estruturadas e concomitantemente rever os modelos estruturados, impactados

pelos novos modelos.

3.3.2.2 Modelo de Informagao

O modelo de informagdes deve ser um instrumento para o desenvolvimento

de um sistema de informagdes capaz de criar um ambiente gerencial onde a

informagao se torne um “elemento indutor e facilitador das agdes dos gestores

No modelo de informagao, serao identificados os conceitos que comporao o

de informagao deve conduzir a uma visao global do sistema, de forma a ordenar e

“o modelo

’’CRUZ. Op. crt.pg.41
CATELLI & GUERREIRO. Op. cit. pg 14

21 CRUZ. Op. dt pg. 46

sistema de informagdes, com base no modelo de gestao. Para Cruz,21

para a otimizagao do resultado", como afirmam Catelli e Gerreiro.20
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integrar seus subsistemas. Sua materializagao da-se atraves do sistema de

informagdes, que e o produto de suas definigdes”.

"esistema de informagdes um conjunto de recursos

(materiais, humanos, tecnoldgicos e financeiros) dentro de uma organizagao,

responsavel pela coleta e pelo processamento dos dados para produzir

realizar um conjunto de finalidades”. Com as partes coordenadas temos o

manutengao pelas atividades partes.

Bertalanffy24,

teoria geral dos sistemas na procura de uma ciencia unificadora de todas as

demais, e procurou formular um esquema tedrico e sistemico que permitisse a

descrigao de todas as relagdes que se apresentam no mundo real, inclusive

empresarial.

“os sistemas estao em toda parte". Ele introduziu o termo

22 GIL. Antonio de Loureiro. Sistemas de Informagdes Contabeis. S3o Paulo. Allas. 1978. pg 14.
22 CHURCH.MANN, C.W. Introdugdo a teona dos sistemas. Petropolis-RJ: Vozes. 1972. pg.50.
24 BERTALANFFY. Ludwig von. Teona genii dos sistemas. 3.ed. Petropolis-RJ: Vozes. 1977. pg. 17.

Segundo GIL,22

Para Churchman23, “um sistema e um conjunto de partes coordenadas para

detalhamento daquilo que o sistema total e, o ambiente, sua finalidade e sua

informagdes que sejam uteis, a todos os niveis de gerencia”
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utiliza a fisica para estuda-los, “ja que a fisica convencional trata somente dos

sistemas fechados, isto e, sistemas que sao isolados de seu ambiente. E, para

reforgar este conceito, recorre a termodinamica, cujas leis so se aplicam a

sistemas fechados. Em particular, o segundo principio da termodinamica enuncia

que num sistema fechado, uma certa quantidade chamada entropia deve crescer

ate o maximo e, finalmente, o processo para em um estado de equilibrio”.

Ja o sistema aberto tern como caracteristica fundamental a interagao com o

seu ambiente, sendo por ele influenciado e podendo tambem influencia-lo. Como

diz Bertalanffy26, “todo organismo vivo e essencialmente um sistema aberto”.

A entidade publics e um sistema aberto que comunga no cenario a

impactagao de energias com os sistemas: politico, social, econdmico, ecoldgico,

demonstra,

atraves da figura III, o ambiente extemo e o intemo.

O ambiente extemo exige, atraves de seus sistemas politico, social,

econdmico, ecoldgico, etc. que a entidade publics conduzs suas agoes de forma

as crengas e

23 BERTALANFFY. Op. at. pg.63.
“ BERTALANFFY, Op. at. pg.64.
27 GUERREIRO. Op. du. pg 166.

GUERREIRO, Op. at pg 167.

coerente, a fim de cumprir sua missao. Como diz Guerreiro28

etc., recebendo e oferecendo oportunidades e ameagas. Guerreiro27

Para facilitar o entendimento de sistemas abertos e fechados, Bertalanffy,25



Cap. 3 - Xfensuraqdo do Resultado Econdmico em Entidades Puhhcas 46

valores e expectativas dos empresarios sao convertidos em diretrizes que irao

orientar todos os demais componentes do sistema empresa para os resultados

desejados”.

Figure IV - Ambientes da Entidade Publica

AMBIENTE INTERNO
MISSAO

Fonte: Guerreiro (1989. pg. 166) com adapta^des

No ambiente interne pode-se verificar que o sistema de gestao foi colocado

pelo pesquisador entre a missao, as crengas e valores, pois o modelo de gestao

sera fortemente impactado por ambas, o que implicara por uma definigao

SISTEMA
DE

INFORMACAO

SISTEMA
SOCIAL

CRENpAS
E

VALORES

SISTEMA
DE

GESTAO

SISTEMA
FISICO

SISTEMA
FORMAL

AMBIENTE EXTERNO
• Politico
• Social
• Econdmico
• Ecologico. etc.
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conceitual do sistema de gestao caracterizado pela missao e pelas crengas e

valores da entidade.

afirma que:

• o sistema fisico - abrange todos os elementos concretos e palpaveis da

entidade, com excegao das pessoas.

• o sistema formal - contempla a forga pela qual a entidade agrupa as

suas diversas atividades em departamentos, etc.

• o sistema social - diz respeito ao conjunto de pessoas da organizagao,

bem como ao amplo espectro de caracteristicas e variaveis associados

aos indivi'duos.

• o sistema de informagao - caracteriza-se pelo recebimento de dados,

processamento e geragao de informagdes.

• o sistema de gestao - caracteriza-se como o process© de planejamento,

execugao e controle.

3.3.2.3 Modelo de Mensuragdo

O modelo de mensuragao tern por finalidade determinar as inter-relagdes

entre os fatores a serem mensurados. Para Cruz,

de numeros que representam algum atributo de um objeto ou evento de

30 “mensuragao e a designagao

GUERREIRO. Op. cn. pg 170.
Jo CRUZ. Op. cn. pg. 42.

Continuando, Guerreiro29
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interesse”. Segundo ela, apesar de simples, a definigao introduz alguns conceitos.

Primeiramente tem-se um objeto ou evento de interesse que representa um objeto

do mundo real, relacionado com outro(s) objetos ou eventos atraves do process©

de designagao de numeros. Os numeros representam o instrumento utilizado para

relacionar objetos, isto e, atraves da relagao entre numeros infere-se a relagao

entre numeros.

Para Vasconcelos,

avaliar, estimar ou atribuir valor a um determinado objeto ou evento. Objetiva fixar

meios de se estabelecer corretamente o valor de alguma coisa".

Para a mensuragao do resultado em entidades publicas, certamente sera

importante se ter presente alguns pressupostos, pois:

• se nao existisse o servigo publico, num pais capitalista, o cidadao

• a entidade publica tern como missao prestagao de servigos para o

desenvolvimento e bem-estar social da coletividade;

3.4 Modelo Conceitual de Mensuragao do Resultado
Econdmico em Entidades Publicas

11 VASCONCELOS. Maroo Tutio Castro. O processo de Restlo de finangas sob a otica da gestio economic*. Sio Paulo: Disserlafio de
MesUido FEA/USP. 1994. pg 35

buscaria o menor prego de mercado a vista, para a contratagao de

servigos; ( • m1

31 “o modelo de mensuragao tern a ver com o processo de
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• o cidadao compoe o corpo contribuinte das fontes de recursos, para

a manutengao da entidade publica.

indicador da eficacia da entidade e de acordo com o art. 85 da Lei 4.320/64, os

servigos de contabilidade nas entidades publicas serao organizados de forma a

permitir:

• o acompanhamento da execugao orgamentaria, o conhecimento da

composigao patrimonial;

• a determinagao dos custos dos servigos industrials;

• o levantamento dos balangos gerais;

• e a interpretag^o dos resultados economicos e financeiros.

Entretanto, este dispositive e parcialmente atendido pelos demonstratives

contabeis produzidos pela contabilidade publica brasileira, segundo a Lei

interpretagao dos resultados

economicos.

Como salientou-se anteriormente, o resultado economico e o melhor

e a4.320/64, nao possibilitando a analise
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3.4.1 A Entidade Publica

A finalidade deste estudo exige que a entidade publica seja encarada como

Rubinfeld32, a Teoria da Empresa tern como premissa basica que “as empresas

procuram maximizar seus lucres. A teoria utiliza tai suposigao para expiicar como

as empresas determinam os numeros de mao de obra, capital e materias-primas

de que fazem uso para a produgao, assim como a dimensao desta produgao. Tais

determinagoes dependem dos custos dos fatores envolvidos na produgao, ou

seja, mao de obra, capital e materias-primas, bem como da quantia que a

empresa pode receber por sua produgao”.

Os gestores das entidades publicas criam unidades prestadoras de servigos

para a satisfagao das necessidades dos membros da sociedade, que poderiam

ser supridas por uma empresa com fins lucrativos.

De acordo com Santos33,

Empresas que nao objetivem a maximizagao dos lucros provavelmente nao

comportamento dos gestores de cada organizagao e racional, portanto, tomam

decisoes de forma a maximizar o retorno de. unidade monetaria investida.

“esta premissa parte da suposigao de que o

11 PINDYCK. Robert S. & RUBINFELD, Daniel L. Microeoonomia. S3o Paulo. Makron Books. 1994. pg.4.
” SANTOS. Op. at... pg 117.

de fins lucrativos, com objetivos comparatives, pois segundo Pindyck e
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qualquer estrutura de mercado, competitiva ou nao.”

3.4.2 Eficacia na Entidade Publics

serie des fatores fundamentals. Tais como: produtividade, eficiencia, satisfaqao,

adaptabilidade e desenvolvimento.

Analisando esses fatores, para entidade publica, verifica-se que em nada

diferem daqueles que devem ser perseguidos pela empresa, para o atingimento

da eficacia pois, se:

• produtividade: diz respeito a otimizaqao de volumes de bens e servipos

demandados, considerando uma capacidade instalada;

• eficiencia: diz respeito ao consume otimo de recursos, dados os

volumes de produgao e servigos demandados pelo mercado (pela

populapao);

• satisfaqdo dos agentes envolvidos na cadeia de relacionamentos: diz

respeito ao atendimento das necessidades dos diversos agentes com os

quais a empresa se relaciona;35

, a eficacia empresarial depende de umaSegundo Catelli & Guerreiro34

" CATELLJ& GUERREIRO. Op en., pg. 5.
15 Considerando a salisfa^o dos clientes com qualidade. prazo de atendimento e pre^os dos produtos. pagamento dos inpostos de forma

correta para o govemo. reconhecunento dos esforpos dos recursos humanos. fonnafdo de parcenas de alto nivel com fomecedores. etc.

sobreviverao. Esta regra tambem vale para qualquer tipo de empresa e em
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• adaptabilidade do processo dos gestores: diz respeito a capacitagao

dos gestores de agir em urn ambiente de constantes e profundas

modificagdes, de aproveitar as oportunidades oferecidas pelo mercado,

de fornecer respostas rapidas aos desafios e ter rapidez na tomada de

decisoes, entre outros aspectos;

• desenvolvimento: diz respeito a melhoria constante, a excelencia em

todos os aspectos da empresa (da entidade), contemplando adogao de

tecnologias, tecnicas,novas novos processes e

capacitagao dos recursos humanos, enfim, ao aumento do estoque de

conhecimento e competencia da empresa (da entidade).

Concorda-se com os autores quando eles afirmam que e muito dificil

mensurar e analisar isoladamente os impactos de cada um desses fatores.

Entretanto, o lucro ou resultado econdmico e o melhor indicador da eficacia da

entidade em ambiente competitive.

treinamento e
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3.4.3 Receita Econdmica

Para a mensuragao do resultado econdmico, faz-se necessario conceituar e

definigdes de receita segundo alguns autores, para, a partir desses conceitos,

poder criar o conceito de receita econdmica.

Para ludicibus, et al.36, “entende-se por receita a entrada de elementos

para o ativo, sob forma de dinheiro ou direitos a receber, correspondentes

normalmente a venda de mercadorias, de produtos ou a prestagao de servigos.

Uma receita tambem pode derivar de juros sobre depositos bancarios ou titulos e

de outros ganhos eventuais”.

Segundo Fipecafi/Andersen37, “receita corresponde a remuneragao obtida

prestagao de servigos. Receita pode corresponder a uma redugao no passive sem

uma simultanea redugao no ativo ou, ainda, a ganhos auferidos em outras

transagoes que nao na venda de ativos ou prestagao de servigos”.

Ja para o Ibracon em seu Pronunciamento VIII36, “receita corresponde a

em troca da venda, permanente ou temporaria, de ativos da empresa ou

ou definir receita economica. Para tanto, sao apresentados conceitos ou

medidos emreconhecidos eacrescimos ou decrescimos nos passives,
'i. a.

________ '"Mil ______________
14IUDICIBUS. Sergio de. el al. Contabilidade Imrodutoria. 4 ed. Sio Paulo: Atlas. 1979. pg.73.
17 FIPECAF1/Arthur Andersen. Normas e praticas contabeis no Brasil. Sio PaulorAllas, 1990. pg 411.
’* IBRACON - Prinqpios Contabeis. Sio Paulo: Allas. 1992. pg 112.
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conformidade com principles de contabilidade geralmente aceitos, resultantes dos

diversos tipos de atividades e que possam alterar o patrimonio liquido”39

“receita de uma

empresa durante um periodo de tempo representa uma mensuragao do valor de

troca dos produtos (bens e servigos) de uma empresa durante aquele periodo”.

ludicibus41, comentando essa definigao, diz que “esta definigao e uma das

melhores, pois caracteriza o que e essencialmente a receita e da margem a uma

ampla gama de formas pelas quais pode ser reconhecida, colocando bem o fato

de que o mercado devera validar o esforgo desenvolvido pela empresa, atribuindo

empresa pode ter manipulado fatores, incorrido em custos, mas, se o mercado

nao conferir um valor de troca a esse esforgo, nao existira receita para ela”.

Porter42, “em termos competitivos, valor e o montante que os compradores

estao dispostos a pagar por aquilo que uma empresa lhes oferece. O valor e

medido pela receita total, reflexo do prego que o produto de uma empresa impoe

e as unidades que ela pode vender”.

35 Receita e despesa. oomo oonoeituadas nesu pronunciamento. se resingem genericatnente. as atividades de empresas oomerctats e
industrials. nJo abrangendo. conseqUoitemente. as empresas que exploram recursos naturals, transposes. e outras entidades. inclusive as son
fins lucrativos.
40 IUD1CIBUS, Sergio de. Teoria da Contabilidade. 3 ed. Sio PaulorAllas. 1994.pg 128.
** rUDICIBUS. Op. Cit. p. 128.

PORTER. Michael. V antagem Compeutiva. Rio de Janeiro: Campus. 1992. pg 34.

um valor de troca a produgao de bens e servigos. Em outras palavras, uma

Definindo receita Sprouse e Moonitz apud ludicibus40
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contabilidade, e comumente derivada de tres atividades:

a) venda de produtos;

b) receita de prestagao de servigos ou decorrentes da faculdade de

utilizagao dos bens da entidade por outrem, a qual resultara em juros, alugueis,

rendas de bens ou direitos e outros;

c) venda de itens do ativo permanente ou de investimentos em outras

entidades”.

A epoca do reconhecimento e o valor do registro da receita da transagao e

750/9344. “As receitas e as despesas devem ser incluidas na apuragao do

resultado do periodo em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se

interpretada como a data em que houver a transferencia da propriedade. Admite-

se o reconhecimento da receita e do respective custo na data do faturamento,

quando o sistema habitual de emissao de faturas recomenda essa pratica, mas

desde que o estoque faturado esteja disponivel.

correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento”. As vendas
mu

de produtos e reconhecida, dentro deste principio, na data da venda, usualmente

41 IBRACON. Op. Civ. p. 115.
44 CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. Prmdpios Fundunoitais de Contabilidade - Resolugio CFC 750/93. Brasilia. 1994.
PB- 6.

determinada pelo principio da competencia, segundo a Resolugao CFC n°

Para o Ibracon43, "receita, dentro dos principles fundamentals de
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Receita por services prestados e reconhecida, dentro deste principio,

quando os servigos tenham sido executados e sejam faturaveis.

Entretanto, quando se trata de receita de entidades publicas, como vimos no

Capitulo II, o termo receita refere-se ao recebimento de impostos e das

transferencias correntes e de capital, tomando desta forma outra roupagem, que

detodas entradascaracteriza entidade,se recursosas nacomo

independentemente da contraprestagao de servigos ou de entrega de produto.

Entretanto, a contabilidade nas entidades publicas trata os impostos arrecadados

no item receita tributaria, como receita. Contudo, nao relacionada com os servigos

ou beneficios prestados.

Ibracon, a receita por servigos prestados e reconhecida, dentro do principio da

competencia, quando os servigos tenham sido executados e sejam faturaveis.

Os cidadaos pagam impostos e esperam obter em troca servigos publicos,

como vimos no Capitulo II. E a fungao prescipua da administragao publica.

procedimento, uma vez que, de acordo com o pronunciamento numero VIII do

Porem, as definigdes de receita, como vimos, nao corroboram tai
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ludicibus, quando comenta a definipao de receita de Sprouse e Moonitz, diz

“que uma empresa pode ter manipulado fatores, incorrido em custos, mas, se o

mercado nao conferir um valor de troca, nao havera receita para ela”.

Porter45, em termos competitivos, “valor e o montante que os compradores

estao dispostos a pagar por aquilo que uma empresa lhes oferece". Ainda, de

atividade de valor emprega insumos adquiridos,acordo com o autor, cada

recursos humanos e alguma forma de tecnologia para executar essa fungao.

Desta maneira, os recursos recebidos atraves dos impostos, transferencias,

etc., devem ser considerados como meios para fazer frente ao consumo de

insumos capazes de gerar receita economica para ela.

3.4.3.1 Conceito de Receita Economics

Receita Economica, para a entidade publica, deveria ser a multiplicagao do

custo de oportunidade, que o cidadao desprezou ao utilizar o servigo publico,

pelos servigos que ela tenha efetivamente executado, e que sejam faturaveis.

45 PORTER, Op. CiL, p. 34.
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3.4.4 Custo de Oportunidade

“Se um custo de oportunidade e o custo resultante de uma alternativa a

46Baker & Jacobsen,qual se tenha renunciado”, tai como conceituam talvez

fosse melhor explicitar que, em existindo duas alternativas igualmente possiveis

mas nao concomitantemente realizaveis, a renuncia de uma delas implica em

estabelecer o custo de oportunidade da outra.

Neste estudo, sera entendido por custo de oportunidade, o menor prepo de

mercado a vista, atribuido ao servipo prestado ao cidadao, com similar qualidade,

oportunidade e tempestividade, daquele desprezado por ele ao utilizar o servipo

publico.

3.4.5 - Valor Adicionado

Segundo Martins47, “De maneira geral, calcula-se o valor adicionado pela

diferenpa entre as vendas brutas e o total dos insumos adquiridos de terceiros

(custos das mercadorias vendidas, materia-prima e outros materials consumidos,

servipos adquiridos de outras empresas, etc.)"

40 BAKER. Morton & JACOBSEN. Lyle E. Contabilidade de custos: uma abordagem gerencial. 2 ed. Sio Paulo. Mcgraw-HilL 1984. pg.10.
47 MARTINS, Eliseu. Uma nova demonstracio oonlabil: a do 'valor adicionado". Tematica Contabil e Balances. lOB-Bolaim Informauvo
11/89. pg 98.
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Para De Luca48, ”o valor adicionado de uma empresa representa o quanto

de valor ela agrega aos insumos que adquire num determinado periodo, isto e, o

valor da riqueza gerada pela empresa.”

O valor adicionado do servigo publico, neste estudo, consiste na diferenga

entre a receita econdmica gerada com a prestagao do servigo entregue e que seja

faturavel custo de produgao do mesmo. Considera-se como custo dee o

edificagoes, equipamentos e outros identificaveis a unidade do servigo.

Alguns autores tratam o Demonstrative das Variagdes Patrimoniais como

demonstrador do resultado econdmico.

Entretanto, este estudo tern por objetivo criar um modelo conceitual de

patrimonial apurado pela Contabilidade Publica, segundo a Lei 4.320/64.

E, possivelmente, contribuira com o novo modelo de gestao publica onde a

agao estaria centrada na avaliagao do desempenho do servigo prestado,

a avaliagao de desempenho deveria ser priorizada

em um novo modelo de gestao publica atraves de iniciativas como:

conforme preconiza Teixeira49 “

4* DE LUCA. Marcia Martina Mendes. Demonstrapio do valor adicionado. Disserta^ao de Mestrado. FEA/USP. 1991. pg 32.
49 TEIXEIRA. Helio Jarmy & SANTANA. Solange Mana. Rcmodelando a gestio publica. Sio Paulo: Edgar BlOdier Lida. 1994. pg. 19.

produgao apenas os custos diretos, com pessoal, material de consumo,

mensuragao gerencial do resultado econdmico, que difere do resultado
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Redirecionar avaliaga° dentrosistema de da administrate)o

governamental para uma agao centrada no eixo da avaliagao do desempenho do

servigo prestado - qualitativa e quantitativamente - pelos diversos setores e

unidades”.

Assim, entende-se que a mensuragao do resultado economico, preconizada

neste estudo, para viabilizar a sua analise e interpretagao, conforme estabelece

a Lei 4.320/64 e para que venha ao encontro do novo modelo de gestao publica

idealizada por Teixeira, o modelo a ser construido, talvez, devesse tomar a

seguinte forma:

Figure V - Demonstragao do Resultado Economico em Entidades Publicas

DEMONSTRACAO DO RESULTADO ECONOMICO

Onde:

A Receita Economica sera apurada multiplicando-se o numero de servigos

prestados pelo seu custo de oportunidade.

(+) RECEITA ECONdMICA

(-) CUSTO DOS SERVIQOS PRESTADOS

(=) MARGEM BRUTA
(-) DEPRECIAQOES

(-) CUSTOS INDIRETOS IDENTIFICAVEIS AO SERVIQO

(=) RESULTADO ECONOMICO
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RE = NSPxCO

mes, considerando-se o principio da competencia.

A depreciagao dos equipamentos valorizados pelo seu custo historico

corrigido devera ser considerada, para que a entidade tenha esse componente

econdmico considerado quando da tomada de decisao de executar ou de

terceirizar algum servigo publico.

Os custos indiretos identificaveis aos servigos prestados sao aqueles que

nao fazem parte da unidade de servigos, contudo, sem eles seria impossivel

contrcla-los e administra-los, tai como o pessoal administrative, entre outros.

Para melhor elucidar o estudo, no Capitulo IV sera desenvolvido urn caso

aplicado, baseado em dados reais, com o objetivo de elucidar melhor a teoria

exposta.

O Custo dos Servigos Prestados sera aquele efetivamente consumido no

Legenda:
RE = Receita Econdmica
NSP = Numero de Servigos Prestados
CO = Custo de Oportunidade
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4. CASO APLICADO

4.1 Entidade Pesquisada.

A entidade pesquisada foi a Secretaria Municipal de Saude de urn

numero demunicipio do oeste de Santa Catarina, que conta com um

funcionarios bastante reduzido, para atender uma populaqao aproximada de

4.000 pessoas.

Figure VI - Organograma

PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade
Sanitaria

ao Distrito 1

- SALA CONSULT AS
MEDICAS

________ I
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Municipio
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GABINETE
ODONTOLOGICO

I______
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do Distrito 2

I
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MUNICIPAL DE
SAUDE
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analise dos entidade, serao

demonstrados os resultados do primeiro trimestre de 1995 pela contabilidade

tradicional, de acordo com o que rege a Lei 4.320/64, ou seja, os resultados

orgamentario, financeiro e patrimonial, bem como as variagdes patrimoniais. E

pela forma proposta sera demonstrado o resultado econdmico.

A seguir, serao demonstrados de forma analitica os componentes fisicos

e os recursos humanos da entidade:

4.2 Recursos Fisicos

Como vimos na figura XII, a entidade pesquisada tern tres unidades

prestadoras de servigos, cada uma delas com uma estrutura funcional,

equipamentos, mdveis e utensilios, agrupados por area, como segue:

UNIDADE SANITARIA DA SEDE Valor dos Equipamentos

378,001. Sala Recepgao

6.899,802. Gabinete Odontologico

769,003. Sala de Consultas Medicas

2.989,374. Sala de Curativos

2.132,835. Sala de Vacinagao

675,006. Sala de Exames Ginecologicos

13.844,00Valor Total

Para possibilitar a resultados da
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UNIDADE SANITARIA DO DISTRITO 1 Valor dos Equipamentos

1, Gabinete Odontologico 4.966,00

Valor Total 4.966,00

UNIDADE SANITARIA DO DISTRITO 2 Valor dos Equipamentos

1, Gabinete Odontologico 5,306,00

Valor Total 5.306,00

Os bens moveis da entidade, utilizados para a consecugao de suas

atividades, somam a quantia de R$ 24.116.00, a pregos corrigidos ate a data

de 31.12.94, uma vez que neste exercicio financeiro ainda nao foi adquirido

nenhum bem. Todas as edificagdes utilizadas para a realizagao dos servigos

de saude sao alugadas, e sao empenhadas na rubrica de servigos de terceiros

e encargos da Secretaria.

4.3 Recursos Humanos

Para desenvolver a prestagao de servigos, conta com urn quadro de

pessoal como segue:

FUNQAO QUANTIDADE

01
01
02

02

02
• Odontdlogo

• Profissional de Nivel Medio

• Secretaria Municipal de Saude

• Agente Administrative

• Medico
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a entidade pesquisada conta um quadro decom

profissionais composto por oito pessoas, das quais seis prestam servigos

diretos ligados as atividades fins e dois estao ligados as atividades meio.

4.4 Consumo de Recursos Orgamentarios no Trimestre

A Entidade, no trimestre jan/mar/95, teve um consumo de recursos

orgamentarios, conforme quadro a seguir, para fazer frente aos servigos

prestados a comunidade:

DESPESAS ORQAMENTARIAS

JAN/95 FEV/95 MAR/95 TOTAL

3.145.32 4.162.66 10.878.94• Pessoal Direto 3.570.96

1.647.90• Pessoal Indireto 1.245.40 1.413.78 4.307.08

361.47• Material de Consumo 320.00 345.00 1.026.47

• Serv. de Terc. e Encargos 1.059.21 1.487.34 3.796.421.249.87

TOTAL GERAL 6.579.61 7.659.37 20.008.915.769.93

4.5 Depreciagdo dos Equipamentos da Entidade

Os equipamentos colocados a disposigao da entidade serao depreciados

de forma acelerada. Sera considerado o prazo de 05 (cinco) anos, tendo em

vista que hipoteticamente, os equipamentos nesse tipo de entidade nao tern a

mesma durabilidade de uma entidade privada.

Como se ve,
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DEPRECIAQAO EQUIPAMENTOS

JAN/95 FEV/95 MAR/95 TOTAL

Unidade Sanitaria da Sede 230,74 230,74 230,74 692,22
Unidade Sanitaria do Distrito 1 82,77 82,77 82,77 248,31
Unidade Sanitaria do Distrito 2 88,43 88,43 88,43 265,29

TOTAL GERAL 401,94 401,94 401,94 1.205,82

Consideramos, neste estudo, que os equipamentos foram adquiridos em

31.12.94, visto que nao ha registro contabil na entidade da conta Depreciagao

Acumulada, e por nao ser objeto fim de nosso estudo, nao foi realizada uma

verificagao analitica do patrimonio, a fim de estipular a real depreciagao dos

bens utilizados pela entidade. Entretanto, entendemos que deva ser calculada

analiticamente a depreciagao dos bens para a apuragao do resultado

econdmico da entidade.

4.6 Resultados da Entidade Segundo a Lei 4.320/64

De acordo com as condigoes apresentadas anteriormente, neste topico

serao apresentados os resultados, conforme o que preceitua a Contabilidade

Publica da Lei 4320/64 de 17/03/64, ou seja, os Balangos Orgamentario,

Financeiro e Patrimonial, bem como as Demonstragdes das Variagdes

Patrimoniais ocorridas na entidade pesquisada durante o periodo.
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RECEITA DESPESA
TITULOS TITULOS

PRFA1SAO EXECVQAO FEXACAODIFEREXC-A EXECl’CAO DIFEREXCA

CREDITOS
0.00

21.000.00 20.008.91 991.09

II
Especiais

I
Extraordinarios

21.000.00 I 21.000.00 ! 0.00

21.000.00 10.0021.000.00 I 21.000.00

Para o exemplo proposto, apresentamos uma previsao de receita

tributaria hipoteticamente destinada a entidade, Secretaria Municipal de

Saude. Entretanto, a legislate vigente nao preve esse tipo de vinculagao.

Fizemos esta previsao somente para apresentar seu Balango Orgamentario,

com o objetivo de demonstrar o superavit apresentado, que e apenas urn

embolso maior do que o desembolso ate o final do primeiro trimestre do

exercicio financeiro.

Contudo, nao demonstra se a administragao da entidade esta sendo

eficaz ou mesmo sequer eficiente.

i

Onjamentarios e
Suplemeniares

SOMA
SUPERAVIT

TOTAL

21.000.00 I 20.008.9E
991.091

21.000.00

991.09
991.09

0.00

SOMA
DEFICIT
TOTAL

Anexo n° 12-Lei 4.320/64
BALA1NCOORCAMENTARIO

RFC. DE CAPITAL
OPER. DE CREDITO
ALIEN. DE BENS
AMORT. DE EMPR.
TRANSF. DE CAP.
OLTRAS REC. DE
CAPITAL

REC. CORRENTES
REC. TRJBLT ARIAS
REC. DE CONTRJB.
REC. PATRIMONIAL
REC.AGROPEC.
REC. INDUSTRIAL
REC. DE SERVINGS
OUTRAS REC. COR.

21.000.00 i 21.000.00 I
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O balango orpamentario, em separado, apenas apresenta um retrato de

recursos recebidos e recursos aplicados, sem evidenciar para a sociedade um

resultado compreensivel em termos de resultado econdmico.

Anexo n° 13-Lei 4.320/64.

BALAN^O FINANCEIRO
DESPESARECEITA

21.000.00
20.008.91

1.000.00

22.000.0022.000.00

Atraves do balango financeiro pode-se visualizar as entradas de receita

orgamentaria e a inscrigao de restos a pagar (despesas nao pagas no periodo)

registradas no periodo que evidenciam o regime de competencia para a

despesa e de caixa para a receita. E as saidas financeiras ocorridas no

trimestre, demonstram os recursos existentes, os recebidos, de que maneira

foram consumidos e ainda o saldo disponivel para o exerci'cio seguinte.

0.00
0.00
0.00

1.991.09
1.991.09

0.00

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR
Disponivel

Caixa
Bancos

SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE
Disponivel

Caixa
Bancos

ORCAMENTARIA
Agriculture
Educa^ao e Culture
Saude e Saneamento

EXTRA-ORCAMENTARIA
Restos a Pagar
Depositos
Cau?des
Consigns Qoes

ORCAMENTARIA
RECEITAS CORRENTES

Receita Tributaria
Receita Patrimonial

RECEITA DE CAPITAL
Alienaqao de Bens Moveis

EXTRA-ORCAMENTARIA
• Restos a Pagar

Depositos
CauQdes
ConsignaQdes

"I*O' 1 *L.
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seja, foram arrecadados R$ 991,09 a mais do que realmente foi gasto no

primeiro trimestre. Ja o Balango Financeiro apresenta uma disponibilidade

receita, e o regime de competencia para a despesa, uma vez que parte da

despesa do periodo foi empenhada e nao paga, tendo sido inscrita em restos a

pagar na coluna da receita.

A seguir demonstrar-se-a o Balango Patrimonial com o objetivo de

evidenciar o Ativo e o Passive da entidade, suas disponibilidades, a

composigao dos bens, a depreciagao acumulada e seu saldo patrimonial.

Anexo n° 14-Lei 4.320/64.

BALANGO PATRIMONIAL
PASSIVOATIVO

0.00

0.00
0.00

TOTAL TOTAL 24,901,2724.901,27

ATIVO COMPENSADO
Valor em poder de terceiros
Valores de terceiros

ATIVO FINANCEIRO
Dispomvel

Caixa
Bancos

Vinculado em C/Bancaria
Realizavel

ATIVO PERMANENTE
Bens Moveis
(-) Depreciagao Acumulada
Bens Imoveis

PASSIVO COMPENSADO
Contrapartida Valor em
poder de terceiros

PASSIVO FINANCEIRO
Restos a Pagar
Servi^o da Div. a Pagar
Depositos
Debitos de Tesouraria

PASSIVO PERMANENTE
Divida Fundada Interna

Em Titulos
Por Contratos

SALDO PATRIMONIAL
Ativo Real Liquido

22.910.18
24.116.00
(1.205.82)

1.991,09
1.991.09
1.991.09

23,901,27
23.901.27

1.000.00
1.000.00

final de R$ 1.991,09, demonstrando claramente o regime de caixa para a

No Balango Orgamentario verificou-se urn superavit orgamentario, ou
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Deve-se ressaltar que esta pega contabil e a mais conhecida pelo grande

inclusive na bibliografia especializada, que apresente a conta de depreciagao

acumulada, uma vez que a pratica contabil, nas entidades de direito publico,

nao e a de nao considerar a depreciagao dos bens, pois a preocupagao maior

nao e apresentar o resultado econdmico da gestao como preconiza o Art. 85

da Lei 4.320/64. E, sim, preocupa-se com a demonstragao da arrecadagao da

receita e com a demonstragao do consumo, atraves dos projetos e atividades

estipulados na Lei do Orgamento da entidade.

Contudo, para se verificar a real necessidade da contabilizagao da

depreciagao dos bens, sera apresentada a Demonstragao das Variagdes

Patrimoniais com a evidenciagao da depreciagao, importante fato gerador de

variagdes no patrimonio da entidade, no periodo pesquisado.

Apos a verificagao do Balango Orgamentario, que apresentou um

R$ 991,09, a Demonstragao das Variagdes Patrimoniaissuperavit de

apresenta um Deficit de R$ 214,73. Tai fato ocorreu pela depreciagao dos

bens rndveis, fator de desgaste, que gerou apenas um registro econdmico e

nao financeiro, visto que foi registro de variagdes patrimoniais passivas.

publico, entretanto, raramente sera encontrado um Balango Patrimonial,
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Anexo n° 15 - Lei 4.320/64.

DEMONSTRACAO DAS VARIANCES PATRIMONIA1S

I

21.214.7321.214.73 TOTALTOTAL

Este estudo procura demonstrar o resultado econdmico da entidade e

para tanto serao apresentados, a seguir, os elementos necessaries para tai

demonstragao:

RESULTADO PATRIMONIAL
Superavit

RESULTADO PATRIMONIAL
Deficit

INDEPENDENTES DA EXECU-
CAO ORCAMENTARIA

Depreciate dos Bens Moveis

21.000.00
21.000.00

214.73
214.73

20 008 91
20.008.91

1.205.82
1.205.82

VARIACOES PASSIVAS

RESULTANTES DA EXECUCAO
ORCAMENTARIA

DESPESA ORCAMENTARIA
Despesas Correntes

Despesas de Custeio
Transferencias Correntes

Despesas de Capital
Investimentos
Inversoes Financeiras
Transferencias de Capital

MUTACOES PATR1MON1AIS
Cobran^a da Div. Ativa
Alienate de Bens Moveis
Alienate de Bens Imoveis
Alienate de Natureza Industrial
Alienage de Titulos e Valores
Emprestimos Tornados

VAR1ACOES ATIVAS
RESULTANTES DA EXECUCAO ”
ORCAMENTARIA

RECEITA ORCAMENTARIA
Receitas Correntes

Receita Tribute ria
Receita Patrimonial
Receita Industrial
Transferencias Correntes
Receitas Diversas

Receita de Capital
MUTACOES PATRIMONIAIS

Aquisi^ao de Bens Moveis
Constr. e Aquisi^ao de
Bens Imoveis
Constr. e Aquisi^ao de
Natureza Industrial

* Aquisiq:ao de Titulos e Valores
Emprestimos Concedidos

JINDEPENDENTES DA EXECU
CAO ORCAMENTARIA

Inscrito da Divida Ativa
Incorporate de Bens
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4.7 Receita Econdmica

4.7.1 Servigos Prestados Pela Entidade

suas unidades sanitarias, a entidade prestou servigos aAtraves de

comunidade, conforme quadras a seguir:

Figure XI - Servigos Prestados

NUMERO DE ATENDIMENTOSUNIDADE SANITARIA DA SEDE ESP. TOTAL

NUMERO DE ATENDIMENTOSUNIDADE SANITARIA DO DISTRITO 1 TOTALESP.

UNIDADE SANITARIA DO DISTRITO 1 NUMERO DE ATENDIMENTOS TOTALESP.

64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
15
30
30
30
30

AN/95
18
10
11
13
11
10
11
22
11
8
19
7
3
8
6
49
649
505
29
62
26
4

FEV/95
83
20
29
20
6

FEV/95
69
18
27
23
2

FE/95
14
11
16
11
14
11
16
15
10
9
22
10
6
4
11
43
585
507
48
82
41
11

MAR/95
75
26
59
13
7

MAR/95
67
35
52
24
3

MAR/95
18
11
16
15
18
11
16
15
9
12
20
13
4
6
14
35
510
475
89
149
58
15

200
50
104
42
15

50
32
43
39
43
32
43
52
30
29
61
30
13
18
31
127
1744
1487
166
293
125
30

0034.5 Atendimento Por Professional Medio
0207.0 Exame Clinico
0221.6 Dentistica
0241.0 Odontoiogia Cirurgica I
0243.7 Odontoiogia Cirurgica II

0034.5 Atendimento Por Profissional Mddio
0207.0 Exame Clinico
0221.6 Dentifrica
0241.0 Odontoiogia Cirurgica I
0243.7 Odontoiogia Cirurgica II

PROCEDIMENTOS
0001 9 Aplic. de Antipolio Oral la. dose
0002.7 Aplic. de Antipolio Oral 2a. dose
0003.5 Aplic. de Antipolio Oral 3a. dose
0004.3 Aplic. de Antipolio Reforgo
0005.1 Aplic. de Triplice la. dose
0006.0 Aplic. de Tripiice 2a. dose
0007.8 Aplic. de Triplice 3a. dose
0008.6 Aplic. de Triplice Reforgo
0009.4 Aplic. de Anti-Sarampo la. dose
0010.8 Aplic. de Anti-Sarampo - Revacinado
0012.4 Aplic. de BCG Dose Unica
0013.2 Aplic. de Toxoide Tetanico la. dose
0014.0 Aplic. de Toxoide Tetanico 2a. dose
0015.9 Aplic. de Toxoide Tetanico 3a. dose
0016.7 Aplic. de Toxoide Tetanico Reforgo
0022.1 Aplic. de Anti-Hepatite B
0034.5 Atendimento Por Profissional Medio
0040.0 Consulta Medica
0207.0 Exame Clinico
0221.6 Dentistica
0241.0 Odontoiogia Cirurgica I
0243.7 Odontoiogia Cirurgica II.

64
30
30
30
30

64
30
30
30
30

JAN/95
42
4
16
9
2

JAN/95
44
12
25
9
4

180
65
104
56
9



Cap. ■! - Caso Aphcado 76

4.7.2 Tabeia de Pregos dos Servigos Prestados

Para apurar a receita econdmica, de acordo com o modelo, faz-se

necessario conhecer os menores pregos de mercado a vista. Neste caso

aplicado, tomou-se como exemplo os pregos praticados pelo SUS, AMB e

CRO, e foram tratados como os menores pregos de mercado a vista.

Entretanto, por nao ser esse o objetivo desse estudo, nao foi feita uma

pesquisa para verificar a veracidade dessa informagao.

Figura XII - Tabeia de Pregos

PRE£OPRECOPRECOSERVICOS PRESTADOS NAS UNIDADES

CROAMB

12.40
15.00
15.80
18.20
29.20

* SUS - Sistema Unico de Saude
* AMB - Associate Medica Brasileira
* CRO - Conselho Regional de Odontologia

SUS
0.51
0.51
0.51
0.51
0.51
0.51
0.51
0.51
0.51
0.51
0.51
0.51
0.51
0.51
0.51
0,51
0,51

PROCEDIMENTOS
0001.9 Aplic. de Antipolio Oral la. dose
0002.7 Aplic. de Antipolio Oral 2a. dose
0003.5 Aplic. de Antipolio Oral 3a. dose
0004.3 Aplic. de Antipolio Reforgo
0005.1 Aplic. de Triplice la. dose
0006.0 Aplic. de Triplice 2a. dose
0007.8 Aplic. de Triplice 3a. dose
0008.6 jkplic. de Triplice Reforgo
0009.4 /Kplic. de Anti-Sarampo la. dose
0010.8 Aplic. de Anti-Sarampo - Revacinado
0012.4 Aplic. de BCG Dose Unica
0013.2 Aplic. de Toxoide Tetanico la. dose
0014.0 Aplic. de Toxoide Tetanico 2a. dose
0015.9 Aplic. de Toxoide Tetanico 3a. dose
0016.7 Aplic. de Toxoide Tetanico Reforgo
0022.1 Aplic. de Anti-Hepatite B
0034.5 Atendimento Por Profissional M6dio
0040.0 Consulta Medica
0207.0 Exame Clinico
0221.6 Dentistica
0241.0 Odontologia Cirurgica I
0243.7 Odontologia Cirurgica II
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4.7.3 Mensuragdo da Receita Econdmica Gerada pela Entidade

econdmica, vimos, da-se pelaA receitamensuragao da como

multiplicagao dos servigos prestados a sociedade, pelo menor prego de

O quadro a seguir demonstra as receitas econdmicasmercado a vista.

geradas por unidade.

SERVICOS PRESTADOS NAS UNIDADES U.S. SEDE U.S. DISTR. 2

91.80 102.00

3.697.603.992.0029.941.87

pode-se verificar acima, a Unidade Sanitaria da Sede doComo

Municipio gerou uma Receita Econdmica de R$ 29.941.87. A Unidade

Sanitaria do Distrito 1 gerou uma Receita Econdmica de R$ 3.992.00 e a

Econdmica de R$ReceitaUnidade Sanitaria do Distrito 2 gerou uma

Econdmica Total para a Entidade3.697.60, gerando uma Receita no

montante de R$ 37.631.47.

25.50
16.32
21.93
19.89
21.93
16.32
21.93
26.52
15.30
14.79
31.11
15.30
6.63
9.18

15.81
64.77

889.44
18.438.80
2.490.00
4.629.40
2.275.00

876.00

975.00
1.643.20
1.019.20

262.80

750.00
1.643.20

764.40
438.00

PROCEDIMENTOS
0001.9 Aplic. de Antipolio Oral la. dose
0002.7 Aplic. de Antipolio Oral 2a. dose
0003.5 Aplic. de Antipolio Oral 3a. dose
0004 3 Aplic. de Antipolio Refonjo
0005.1 Aplic. de Triplice la. dose
0006.0 Aplic. de Triplice 2a. dose
0007.8 Aplic. de Triplice 3a. dose
0008.6 Aplic. de Triplice Reforgo
0009.4 Aplic. de Anti-Sarampo la. dose
0010.8 Aplic. de Anti-Sarampo - Revacinado
0012.4 Aplic. de BCG Dose Unica
0013.2 Aplic. de Toxoide Tetanico la. dose
0014.0 Aplic. de Toxoide Tetanico 2a. dose
0015.9 Aplic. de Toxoide Tetanico 3a. dose
0016.7 Aplic. de Toxoide Tetanico Reforgo
0022.1 Aplic. de Anti-Hepatite B
0034.5 Atendimento Por Profissional Medio
0040.0 Consulta Medica
0207.0 E.xame Clinico
0221.6 Dentistica
0241.0 Odontologia Cinirgica I
0243.7 Odontologia Cinirgica II.
TOTAL DA RECEITA ECONOMICA NO TRIMESTRE
POR UNIDADE SANITARIA...........................................RS

Figura XIII - Demonstrative da receita econdmica por unidade prestadora de servigos
U.S. DISTR. 1
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ludicibus comentando a definigao de receita de Sprouse e Moonitz. Diz

que uma empresa pode ter manipulado fatores, incorrido em custos, mas, se o

mercado nao conferir um valor de troca, nao havera receita para ela.

Desta maneira, o que foi registrado no Balango Orgamentario na conta

Receita Tributaria, pode-se afirmar que e fonte de recursos atribuidos pelo

Estado para a cobertura desses servigos publicos, a fim de que o gestor

possa, atraves desses recursos, gerar receita econdmica para ela.

4.7.4 DEMONSTRAQAO DO RESULTADO ECON6MICO

Baseado nas informagoes definidas por este estudo, a seguir sera

demonstrado o resultado economico gerado pelos servigos da entidade

pesquisada.

Figure XIV - Demonstrapao do Resultado Economico

DEMONSTRAQAO DO RESULTADO ECONOMICQ

(+) RECEITA ECONOMICA

(-) CUSTO DOS SERVIQOS PRESTADOS

(=) MARGEM BRUTA

(-) DEPRECIATES

(-) CUSTOS INDIRETOS
(=) RESULTADO ECONOMICO

RS
37.631.47
(15.701.83)
21.929.64
(1.205.82)
(4.307.08)
16.416.74
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Atraves do Balango Orgamentario obtivemos um superavit de R$ 991,09.

A Receita Orgamentaria foi de R$ 21.000.00, e a Despesa Orgamentaria de R$

20.008.91.

disponibilidadeuma

financeira de R$ 1.991.09, pois os recursos recebidos foram de R$ 21.000.00

e os pagamentos de R$ 19.008,91, ficando registrado na coluna da receita

como restos a pagar R$ 1.000,00, relatives a despesas empenhadas no

periodo e nao pagas dentro dele.

Atraves do Balango Patrimonial observamos um Ativo Real Liquido de R$

23.901.27, evidenciando uma diminuigao do patrimonio liquido da entidade no

montante de R$ 214.73. O que e apresentado na Demonstragao das Variagoes

Patrimoniais como Deficit do periodo em fungao da depreciagao dos Bens

Moveis da entidade.

Atraves da Mensuragao do Resultado Economico, obteve-se: uma

Receita Econdmica de R$ 37.631.47 e, para gerar essa receita, consumiu

servigos de terceiros); com a Depreciagao dos Bens Moveis; e, com os Custos

Indiretos (pessoal administrative da secretaria)o montante de RS 21.214.73.

Economico deObtendo-se, assim, LucreResultado ouum

R$ 16.416,74, para a sociedade naquele periodo.

como Custos dos Servigos Prestados (com pessoal, material de consumo e

Balango Financeiro verificamosAtraves do
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Com o objetivo de evidenciar o resultado obtido, na entidade pesquisada,

sera apresentado urn quadro comparativo de resultados. Contudo, e de

vistos resultados dos balanpossalientar-se devemnao ser osque

orpamentario, financeiro e patrimonial como resultados sem significado, bem

como o resultado apresentado pela demonstrapao das variances patrimoniais.

Estes resultados tern um objetivo definido, que e o de cotejar os dados

financeros e patrimoniais, visando exclusivamente este controle.

A Lei 4.320/64, em seu art. 85, preve a analise e interpretapao dos

resultados econdmicos. Entende-se que este estudo vira a contribuir para com

o cumprimento deste dispositive.

Figure XV - Quadro comparativo de resultados

DENOMINACAODEMONSTRATIVO CONTABIL RESULTADO

SUPERAVIT• BALANCO ORQAMENTARIO. 991.09RS

SUPERAVITRS 1.991.09• BALANC'D FINANCEIRO.

DIMINUIQAO PL(214.73)RS• BALANCO PATRIMONIAL.

DEFICIT(214,73)RS

LUCRO ECONOMICORS 16.416.74
• DEMONSTRATRAQAO DO RESULTADO

ECONOMICO......................................................

• demonstrates das variacOes
PATRIMONIAIS...........................................
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Assim, analisando e interpretando o resultado econdmico, na entidade

consumidos foi significative, pois com os R$ 20.008,91 gastos, a entidade,

entidade foi administrada de maneira eficaz.

para a sociedade. Pode-se dizer que estes resultados demonstram que a

pesquisada, naquele trimestre, pode-se dizer que o retomo dos recursos

atraves de seus servidores, gerou um lucro econdmico de R$ 16.416,74
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conclusOes e sugestOes

Arrecadar e gastar, como vimos, pode ser expresso nos moldes da

contabilidade publica, segundo a Lei 4.320/64, aplicada as entidades publicas de

direito interno.

Contudo, para que a contabilidade dessas entidades possa expressar o

resultado econdmico, deve ser calculada a receita econdmica, para que dela

sejam subtraidos os custos inerentes a sua produgao. E, assim, se possa

mensurar e demonstrar o seu resultado econdmico.

Talvez, este estudo possa remeter futuros pesquisadores ao encontro dos

pesquisadores norte americanos Harr & Godfrey1, que atraves de suas pesquisas

procuram uma abordagem inovativa, a qual sugere que seja mensurado o lucro

gerado pelo servidor publico a sociedade e seja distribuida uma “participagao nos

lucres” aos servidores do setor, observada uma serie de requisites.

participagao dos trabalhadores nos lucres ou resultados da empresa como

instrumento de integrate entre o capital e o trabalho e como incentive a

produtividade. Em seu art. 5° diz que a participagao dos empregados nos lucres

1 HARK. David J. A GODFREY. James T. Making Government “PROFITABLE” Private sector service performance measures cm
improve the efficiency service delivery. Management Accounting. February 1992. pg 56.

A medida provisbria n° 1.169 de 26 de outubro de 1996, regula a
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das estatais, referindo-se as empresas publicas, sociedades de economia mista,

entre outras, obedecerao diretrizes especificas.

No entanto,

participapao dos servidores nos lucres ou resultados econdmicos das entidades

publicas como instrumento de integrapao entre o capital e o trabalho e como

incentive a produtividade.

Contudo, baseado neste estudo, talvez, universidades, hospitals, escolas

publicas federais, estaduais e municipais iniciem a medipao de seus resultados,

fazendo com que num future proximo tenhamos revista esta medida provisoria,

estendendo tambem para o servidor publico a participapao nos lucres economicos

aferidos pela entidade.

Observando sempre alguns pontos importantes, quais sejam, que nao

havera receita para a entidade, se o mercado nao atribuir valor de troca ao

produto ou servipo produzido pela mesma; que o cidadao, no mundo capitalista,

observados os itens de qualidade, oportunidade e tempestividade.

Desta forma, a contabilidade das entidades de direito publico intemo, para

poder atender o disposto no Art. 85 da Lei 4.320/64, deveriam mensurar a Receita

procura produtos e ou servipos sempre pelo menor prepo de mercado,

a referida medida provisoria nada fata a respeito da
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Economics preconizada por este estudo, a fim de poder melhor analisar e

interpretar o Resultado Economic©.

Finalizando, pode-se concluir ainda dizendo: para que as entidades de

direito publico interno venham a desenvolver a mensuragao da receita economica,

muito esforgo devera ser desenvolvido pela sociedade, que elege urn de seus

membros para gerir o seu patrimonio por um periodo.

Para que o gestor eleito, ao final do seu mandate ou a qualquer tempo,

preste seu “accountability” de outra forma, que nao essa mostrada apenas pelas

realizagoes de obras visiveis a olho nu, e, sim, venha a sociedade demonstrando

concretamente aquilo que fez em beneficio da coletividade de forma objetiva,

baseado em demonstratives capazes de comprovar se ele foi um bom ou um mau

gestor do patrimonio, naquele periodo.

Para tanto, nosso estudo teve a intengao de contribuir para com a

“accoutability” do gestor da entidade publics, contudo muitas outras coisas

poderiam ser abordadas por este estudo, como sistemas de custeio, reengenharia

de processes e qualidade nos servigos publicos. Tivemos que optar por restringi-

lo, dadas as condigoes de tempo disponiveis para esse estudo.
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Enfim, a recompensa pelo esforgo dispendido em um estudo desta ordem,

e a sua possibilidade de abertura de novas pesquisas para contesta-lo ou para

aprofunda-lo, pensando sempre em transformar a contabilidade num verdadeiro

instrumento de gerencia, e de geragao de informagdes uteis e tempestivas para a

sociedade.
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