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RESUMO 

Este estudo tem por objetivo apresentar uma analise dos Restos a Pagar a luz a Lei de 
Responsabi l idade Fiscal, nos munic ip ios paraibanos de Sousa e Tr iunfo, no per iodo 
compreendido entre os anos de 1998 e 2007, demonst rando a evolugao das despesas 
orcamentar ias, Restos a Pagar processados e disponibi l idades de caixa. Os Restos a 
Pagar sao obr igacoes que compoem a dfvida f lutuante e podem ser caracter izadas como 
as despesas empenhadas que nao foram pagas ate o dia 31 de dezembro do exercic io em 
que foram inscritas. A existencia de disponibi l idade de caixa para honrar os compromissos 
referentes aos Restos a Pagar e importante para que haja equil ibrio orcamentar io. Devido 
essa importancia, a legislacao referente ao tema e bastante ampla e esse estudo busca 
verif icar o comportamento dos entes publ icos anal isados antes da Lei de Responsabi l idade 
Fiscal (LRF), observando se de ixavam disponibi l idade de caixa suficiente e se, apos seu 
advento, estao cumpr indo o que preceitua o art. 42 da referida lei. Para tanto, uti l izou-se da 
pesquisa descrit iva baseada em estudo bibl iografico sobre o assunto e e lementos 
documenta is extrafdos dos Balaneos Anua is dos municipios anal isados e da Secretar ia do 
Tesouro Nacional (STN). Ass im, pode-se constatar que antes da LRF/2000, das prefeituras 
anal isadas apenas o munic ip io de Tr iunfo/PB procurava deixar disponibi l idades suf icientes 
para honrar com os Restos a Pagar. Com o advento da referida lei, os dois entes publ icos 
estudados adequaram os orcamentos de forma que houvesse disponibi l idade para honrar 
com os Restos a Pagar, com excecao do munic ip io de Sousa/PB, onde havia urn grande 
vo lume de Restos a Pagar sem disponibi l idade suficiente para seu pagamento. 

Palavras-chave: Adminis t racao Publica. Lei de Responsabi l idade Fiscal. Restos a Pagar. 
Disponibi l idades. 



ABSTRACT 

This study aims to present an analysis of outstanding commitments to light the 
Fiscal Responsibility Law, the municipalities of Paraiba and Triunfo de Sousa, the 
period between 1998 and 2007, showing the evolution of total budget expenditures, 
outstanding commitments processed and available cash. The outstanding 
commitments are obligations that make up the floating debt and may be 
characterized as the costs involved which were not paid until December 31 in the 
year they were entered. The existence of cash availability to meet the commitments 
related to outstanding commitments is important to have a balance budget. 
Because of this importance, the legislation on the topic is very broad and this study 
seeks to verify the behavior of public entities dealt with before the Fiscal 
Responsibility Law (LRF), noting if they left cash enough and if, after its advent, are 
fulfilling the which stipulates in art. 42 of that Act. To this end, we used descriptive 
research based on literature research on the subject and documentary evidence 
drawn from the Balance Sheets of the municipalities analyzed and the National 
Treasury Secretariat (STN). Thus, one can see that before LRF/2000, the 
municipalities analyzed only the municipality of Triunfo / PB sought to make enough 
cash to honor with the outstanding commitments. With the advent of the Act, the 
two public bodies studied conformed so that the budgets were made available to 
honor with the outstanding commitments, with the exception of the municipality of 
Sousa, Paraiba, where there was a large volume of outstanding commitments 
without sufficient time for your payment. 

Keywords: Public Administration. Fiscal Responsibility Law. Outstanding 
commitments. Availability. 
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INTRODUCAO 

A Gestao Publica sempre foi alvo de muitos questionamentos em meio a 

sociedade brasileira, tendo em vista os problemas ocorridos ao longo dos anos em 

relacao as denuncias de desvio de verbas, e a corrupcao que permeia nas 

atividades da administracao. 

Diante disso, a sociedade tern pressionado o poder publico, com vias a coibir 

atos que possam prejudicar o desenvolvimento economico das entidades publicas, 

desta necessidade, em 05 de maio de 2000 surgiu a Lei de Responsabilidade 

Fiscal (Lei Complementar n° 101/2000), que veio institui as normas gerais de 

Direito Financeiro na elaboracao dos balaneos da Uniao, dos Estados e dos 

Municipios. Tendo por funcao controlar administrativa e economicamente os atos e 

fatos gerados no patrimonio da entidade publica, acompanhando e registrando 

suas variacoes. 

Apos o surgimento da LRF, os gestores publicos passaram a administrar 

com mais responsabilidade e de maneira planejada o orcamento publico, ou seja, 

buscando o equilfbrio de receitas e despesas. Percebe-se que o planejamento 

orcamentario ganhou enfase na gestao publica, na medida em que a reavaliacao 

das metas de arrecadacao influiram diretamente nos gastos que serao limitados 

quando as receitas e as despesas sairem do previsto. 

A LRF veio ajudar no controle dos entes publicos e na inscricao dos Restos 

a Pagar, com a nao aplicacao podem causar desequilibrio das contas, prejudicando 

assim a utilizacao de recursos publicos. 

Portanto, o tema em estudo possui grande relevancia para a sociedade, 

tendo em vista que os Restos a Pagar sao despesas empenhadas, porem nao 

pagas, gerando compromissos financeiros assumidos dentro do mesmo exercicio, 

devendo ser verificada a disponibilidade de recursos suficientes para pagamento 

dessas obrigacoes, que podem impactar nos exercicios seguintes da administracao 

publica. 
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Nesse contexto, o presente trabalho visa averiguar o montante de despesas 

inscritas em Restos a Pagar e a existencia de disponibilidades de recursos para o 

seu pagamento nos municipios paraibanos de Sousa e Triunfo, tendo como base 

as informacoes acerca dos exercicios nos periodos compreendidos entre os anos 

de 1998 a 2007. 

A escolha do periodo referente a pesquisa, leva em consideracao dez anos, 

pois durante esse tempo, podera ser observado o comportamento dos gestores 

publicos desses municipios em relacao aos Restos a Pagar, antes e depois do 

surgimento da LRF/2000. 
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1- CAPITULO 

1.1 Administracao Publica 

Administrar significa nao so prestar servicos e executa-ios, como tambem 

governar e exercer a vontade com o objetivo de obter urn resultado util a 

coietividade. Figura na Administracao Publica assim como na Administracao 

Privada as atividades que dependem de vontade externa, individual ou coletiva, 

sempre vinculada ao principio da finalidade. 

A Administracao Publica e o conjunto de orgaos, servicos e agentes do Estado 

que procuram satisfazer as necessidades da sociedade, tais como, educacao, 

cultura, seguranca, saude e etc. Segundo preceitos de Direito e da Moral, e a 

gestao de bens e interesses qualificados da comunidade no ambito federal, 

estadual ou municipal visando o bem comum. 

Para Hely Lopes (1999, pag. 56): 

A natureza da administ racao publica e a de urn encargo de defesa, 
apr imoramento e conservacao dos bens, servicos e interesses da 
coiet ividade, exigindo ao administrador publico a obr igacao de 
cumprir f ie lmente os preceitos do Direito e da Moral administrat iva 
que expressam a vontade da sociedade. Toda atividade publ ica 
deve ser regida pelo objetivo principal que e o bem comum da 
coiet ividade administrat iva. 

De acordo com Kohama (2008, p. 9): a administracao publica pode ser vista 

pelo vies da instrumentalidade assim dispoe Administracao Publica e todo o 

aparelhamento do Estado, necessario a realizacao de seus servicos, visando a 

satisfacao das necessidades coletivas. 

Para Peter e Machado (2003, p. 15): 

A Administracao Publica tern sua estrutura politico-administrativa, em 
qualquer das esferas, ou seja, Uniao, Estados, Municipios e Distrito 
Federal, composta de orgaos compreendidos como: Administracao Direta 
ou centralizada e Administracao Indireta ou descentralizada. 
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A administracao publica e dividida em dois segmentos: administracao direta 

ou centralizada e administracao indireta ou descentralizada. 

1.2 Administracao Publica Direta 

A Administracao Publica Direta e composta de orgaos da estrutura 

administrativa dos entes estatais. E o setor representado pelos ministerios, pelas 

secretarias dos Poderes e tambem pelas secretarias e servigos auxiliares dos 

Tribunals de Contas e do Ministerio Publico, ou seja, centres de competencia 

instituidos para o desempenho de fungoes estatais, por meio de seus agentes. 

Os orgaos da administracao publica direta nao tern personalidade juridica, 

mas podem contratar servicos, admitir pessoal e tomar outras providencias atuando 

em nome do ente federativo a que estao subordinados: Uniao, Estado, Distrito 

Federal ou Municipio. 

Para Andrade (2007, p. 15): 

"A administracao direta compreende o conjunto de atividades e servicos 
que sao integrados na estrutura administrativa da Presidencia da 
Republica, do Governo do Estado ou da Prefeitura Municipal". 

Como se observa, a Administracao Publica Direta se refere aos orgaos e 

servicos que estao diretamente ligados ao Poder Executivo, seja ele na esfera 

Federal, Estadual ou Municipal, como Secretarias de Governo e Ministerios, Poder 

Legislativo, Tribunals entre outros servicos. 

1.3 Administracao Publica Indireta 

E integrada por entidades, pessoas juridicas que desempenham a atividade 

administrativa do Estado, tais como: 

Autarquias - Sao pessoas juridicas de Direito Publico, de natureza 

meramente administrativa, criadas por lei especifica, para a realizacao de 

atividades, obras ou servicos descentralizados da entidade estatal que as criou. 

Funcionam e operam na forma estabelecida na lei instituidora e nos termos de seu 

regulamento. Ex.: Universidades Federais, INSS. 
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Fundagoes - Sao pessoas juridicas de Direito Publico ou pessoas juridicas 

de Direito Privado, devendo a lei definir as respectivas areas de atuagao, conforme 

o inc. XIX do art. 37 da CF, na nova redagao dada pela EC 19/98. sao pessoas 

juridicas de direito publico ou privado. Quando sao criadas por lei e uma especie de 

autarquia (autarquias fundacionais). Somente poderao atuar em areas previstas 

pela lei que as criou. 

Empresas Publicas e Sociedades de economia mista - sao pessoas juridicas 

de direito privado e possuem finalidade lucrativa, envolvem a prestagao de urn 

servico publico que possa ser explorado de forma empresarial ou, ainda, o 

exercicio de atividade economica de relevante interesse coletivo. 

Ex.: Caixa Economica Federal, Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, 

ou ainda sociedades de economia mista, como a Petrobras e o Banco do Brasil. 

Entidades Paraestatais - Que sao entidades que funcionam paralelamente 

ao poder publico na prestagao de servigos ou na realizagao de atividades de 

interesse coletivo ou publico, podem ser chamadas de Organizagoes Sociais. 

Ex.: SENAC, SENAI, SESC e SESI. 

Para Andrade (2007): 

A Administracao Indireta esta relacionada com os orgaos e servigos que 
possuem independencia administrativa e financeira em relacao ao Poder 
Publico, sendo constituldas por pessoas juridicas de direito publico ou 
privado. 

1.4 Aspectos Gerais Sobre o Orgamento Publico 

Para uma melhor organizagao da Administragao Publica, o orgamento 

publico representa uma ferramenta legal de planejamento do Estado, em que sao 

apresentadas as receitas previstas e despesas fixadas que serao realizadas pelo 

ente, em urn determinado periodo, objetivando a execugao de programas de 

governo (manutengao e investimentos), bem como as transferencias legais e 

voluntarias, os pagamentos de dividas e outros encargos decorrentes da atividade 

estatal. 
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Para Lima (2006 P. 18): 

Oreamento Publico e o planejamento feito pela Administracao Publica para 
atender, durante determinado periodo, aos pianos e programas de 
trabalho por ela desenvolvidos, por meio da planificacao das receitas a 
serem obtidas e pelos dispendios a serem efetuados, objetivando a 
continuidade e a melhoria quantitativa e qualitativa dos servigos prestados 
a sociedade. 

Conforme observado, o Oreamento Publico e urn ato administrativo, 

proposto pelo Poder Executivo e apreciado pelo Poder Legislativo, onde se 

encontram a estimativa das despesas a serem realizadas (fixadas) nos diversos 

programas de trabalho do Governo e as correspondentes receitas a serem 

arrecadadas, em suas diversas origens. 

1.5 Principios orcamentarios 

Existem principios basicos que devem ser seguidos para elaboracao e 

controle do oreamento, que estao definidos na Constituicao, na Lei n° 4.320, de 17 

de marco de 1964, no Piano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orcamentarias. 

A Lei n° 4 ;320/64 estabelece os fundamentos da transparencia orcamentaria 
no seu (art. 2) que preceitua: 

A Lei do Oreamento contera a discriminacao da receita e despesa, de 
forma a evidenciar a politica economico-financeira e o programa de 
trabalho do governo, obedecidos os principios da unidade, universalidade 
e anualidade. 

O Principio da Universalidade esta estabelecido na Lei 4.320/64 nos artigos 

3°. 4°. e 6°. Na qual devera compreender todas as receitas e despesas necessarias 

a manutencao aos servicos publicos. 

O Principio da Anualidade ou denominado Periodicidade, refere-se as 

previsoes de receita e despesa fazendo referenda a urn periodo limitado de tempo. 

O principio do equilibrio estabelece que o oreamento publico devera manter 

o equilibrio financeiro entre a receita e a despesa publica. Isso quer dizer que o 

total da receita deve ser sempre igual ao total da despesa. 
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Dessa forma, observa-se que os principios orcamentarios visam normatizar 

a instituigao e determinar os procedimentos que devem ser seguidos para 

elaboracao e controle do oreamento, proporcionando interpretagao uniforme das 

demonstracoes financeiras no que se refere ao controle pelo Poder Legislativo. 

1.6 Receitas Publicas 

A receita publica representa todo ingresso de recursos financeiros nos cofres 

do governo, que tern como objetivo, proporcionar os subsidios necessarios para a 

manutencao do Estado. 

De acordo com Andrade (2007, p. 51): 

Define-se como todo e qualquer recolhimento aos cofres publicos em 
dinheiro ou outro bem representative de valor que o governo tern direito de 
arrecadar em virtude de leis, contratos, convenio e quaisquer outros 
titulos, de que seja oriundo de alguma finalidade especifica, cuja 
arrecadacao Ihe pertenca ou caso figure como depositario dos vaiores que 
nao Ihe perteneam. 

Dessa forma, compreende-se que as receitas publicas podem ser definidas 

como todo ingresso de recursos financeiros nos cofres do governo que tern como 

objetivo, proporcionar os subsidios necessarios para a manutencao do Poder 

Publico. 

Nesse contexto Silva (2004, p. 103) afirma que: 

Para fazer face a suas necessidades, o Estado dispoe de recursos ou 
rendas que Ihe sao entregues pela contribuicao da coietividade. O 
conjunto desses recursos constitui a denominada receita publica e com ela 
o Estado vai enfrentar todos os encargos com a manutencao de sua 
organizagao, com o custeio de seus servigos, com a seguranca de sua 
soberania, com as iniciativas de fomento e desenvolvimento econ6mico e 
social e com seu proprio patrimdnio. 

Compreende-se, dessa forma, que a receita publica origina-se do processo 

de arrecadacao do Estado, feita junto a coietividade que tern como objetivo, manter 

as atividades basicas do governo, alem de custear os servicos e promover o 

desenvolvimento economico e patrimonial. As Receitas Publicas classificam-se em 

dois grupos bem definidos, sendo essas, as Receitas Orcamentarias e Receita 

Extra-Orgamentaria. 
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1.7 Despesas Publicas 

Constituem Despesa Publica todos os desembolsos efetuados pelo Estado 

no atendimento dos servigos e encargos assumidos no interesse geral da 

comunidade, 

Para Andrade (2007, p. 68): 

Constitui-se de toda a saida de recursos ou de todo pagamento efetuado, 
a qualquer titulo, pelos agentes pagadores para saldar gastos fixos na Lei 
de orcamentos ou em lei especial e destinados a execucao dos servicos 
pOblicos entre eles custeios e investimento, alem dos aumentos 
patrimoniais, pagamento de dividas, devolugao de importancias recebidas 
a tftulos de caucao, depositos e consignacSes. 

Dessa forma, as despesas publicas representam os gastos realizados pelo 

Poder Publico, devendo, efetivamente, estarem enquadrados dentro dos preceitos 

determinados pela lei orcamentaria. 

As despesas publicas s§o classificadas em dois grandes grupos, sendo 

esses: Despesa Orcamentaria e Despesa Extra-Orgamentaria, e para reger e 

organizar tanto as receitas como as despesas publicas, os administradores 

publicos devem obedecer a urn sistema de leis que regem a aplicagao do 

orgamento publico.. 

1.8 Processo de Planejamento Oreamentario Publico 

De acordo com Kohama (2006, p. 35), o sistema de planejamento integrado, 

no Brasil tambem conhecido como processo de planejamento orgamentario, 

consubstancia-se nos seguintes instrumentos: 

• Piano Plurianual (PPA), 

• Lei de Diretrizes Orgamentarias (LDO) 

• Lei de Orgamento Anual (LOA). 
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O orgamento publico deve ser aplicado de forma coerente e responsavel, o 

PPA juntamente com a LDO e a LOA sao as principais determinagoes legais para 

construgao desse orgamento, estando presentes na Constituigao Federal no 

(Capitulo. II, as Financias Publicas, Arts. 165 a 169, na Lei 4.324/64), na parte que 

estabelece as normas espeeificas sobre elaboragao e organizagao orgamentaria, e 

na (Lei Complementar 101/2000). 

1.8.1 Piano Plurianual (PPA) 

O Piano Plurianual de acordo com Kohama (2006, p. 35): 

E um piano de medio prazo, atraves do qual procura-se ordenar as ag6es 
do governo que levem ao atingimento dos objetivos e metas fixados para 
um periodo de quatro anos, ao nivel do governo federal, e tambem de 
quatro anos ao nfvei de governos estaduais e municipals. 

A partir dai, constata-se a importancia do piano plurianual como mecanismo 

relacionado ao processo de planejamento elaborado pela gestao publica, tendo em 

vista que o mesmo deve observar as metas a serem desenvolvidas durante o 

periodo de quatro anos. 

Como observado, o Piano Plurianual e um instrumento utilizado pelo 

administrador publico, seja ele, Federal, Estadual ou Municipal para dirimir as 

diretrizes, objetivos e metas administrativas para as despesas de capital e para as 

relativas aos programas de duragao continuada. 

1.8.2 Lei de Diretrizes Orcamentarias (LDO) 

O art. 165, § 2° da Constituigao Federal de 1988, estabelece que a Lei de 

Diretrizes Orgamentarias, deve abranger as metas e prioridades da administragao 

publica, incluindo as despesas de capital para o exercicio financeiro seguinte. 

Para Amorim (2008, p. 120): 

A Lei de Diretrizes orgamentarias compreendera as 
metas e prioridades da Administracao Publica Federal, incluindo as 
despesas de capital para o exercicio financeiro subsequente, orientara a 
elaboragao da lei orgamentaria anual, dispora sobre as alteragoes na 
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legislacao tributaria e estabelecera a politica de aplicacao das agencias 
financeiras oficiais de fomento. 

A Lei das Diretrizes Orcamentarias disciplina todas as acoes do Governo 

Federal, e nenhuma despesa publica pode ser executada fora do Oreamento. As 

acoes dos Governos Estaduais e Municipals deverao estar registradas nas leis 

orcamentarias dos Estados e Municipios. 

1.8.3 Lei Orcamentaria Anuai 

A Constituigao Federal, no art. 165, §5°, traz a seguinte coneeituagao a 

respeito da Lei Orgamentaria Anual: 

Instrumento legal que deve conter o oreamento fiscal dos poderes da 
Uniao, dos estados e municipios, de seus fundos, orgaos e entidades da 
administracao publica direta e indireta, o oreamento de investimento das 
empresas em que o Poder Publico, direta ou indiretamente, detenha a 
maioria do capital social com direito a voto e o oreamento da seguridade 
social, incluindo todas as entidades a orgaos a ela vinculados. 

Para Andrade (2007, p, 36): 

A Lei Orcamentaria Anual, tambem chamada Lei de Meios, e pois uma lei 
especial que contem a discriminacao da receita e da despesa publica, de 
forma a evidenciar a polftica economica financeira e o programa de 
trabalho do governo obedecidos os principios de unidade, universalidade e 
anualidade. 

A LOA compreendera conforme a Constituigao Federal de 1988 no art. 165 § 

5°, I, II, III: 

I - O orgamento fiscal referente aos Poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciario, seus fundos, orgaos e entidades da administracao direta e 
indireta inclusive fundacoes instituidas e mantidas pelo poder publico; 

II - O orgamento de investimento das empresas em que o Estado, direta 
ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direto a voto, 

III - O orgamento da seguridade, abrangendo todas as entidades e orgaos 
a ela vinculados, da administragao direta e indireta, bem como os fundos e 
fundagoes instituidos e mantidos pelo Poder Publico. 

Conforme observado, a Lei Orgamentaria Anual e aplicada como um piano 

de trabalho para o exercicio a que se refere, mostrando aos administradores 

publicos um conjunto de agoes para realizagao, com o objetivo de atender com os 
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recursos necessarios a execucao para uma melhor assistencia e bem-estar da 

populacao. 

Mesmo com todas essas leis o que se observava no Brasil, era um 

desequilibrio fiscal e gastos superiores as receitas, com isso, ocorria um 

descontrole administrativo que levava os administradores publicos a realizarem 

despesas pelas quais nao conseguiam cumprir ate o termino do seu mandate 

causando assim descontrole nas contas publicas e prejudicando os futuros 

governantes. 

Diante da necessidade de um maior controle nos gastos publicos, foi 

elaborada a lei 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, que entrou em vigor em 

05 de maio de 2000, tendo como principal funeao melhorar a administracao das 

contas publicas no Brasil. 
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2. CAPITULO 

2.1 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E R E S T O S A PAGAR 

O Brasil conviveu com uma historia de desmandos por parte de muitos 

gestores da administracao publica em nosso pais, alem de verdadeiros indicadores 

de distorgoes das atribuigoes do Estado, numa sociedade democratica em que 

observamos clara tendencia a apropriagao privada do patrimonio publico. 

Nesse contexto, visando a reforma do Estado que vem ocorrendo em varios 

paises nas ultimas decadas, e que surgiu a Lei de Responsabilidade Fiscal tendo 

como diretriz a substituicao da administracao publica burocratica pela gerencial e, 

desta forma, aumentando a eficiencia na prestagao dos servigos a sociedade, 

incentivando o crescimento e desenvolvimento economico e social do pais. 

Aprovada em 2000 pelo Congresso Nacional a LRF, introduziu novas 

responsabilidades para o administrador publico com relagao aos orgamentos da 

Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos municipios, como limite de gastos 

com pessoal, proibigao de criar despesas de duragao continuada sem uma fonte 

segura de receitas, entre outros. A LRF introduziu a restrigao orgamentaria na 

legislagao brasileira e estabeleceu a disciplina fiscal para os tres poderes 

(Executive Legislativo e Judiciario). 

A Lei de Responsabilidade Fiscal reforga os principios da Federagao. 

Governantes de Estados e Municipios nao terao que prestar contas de seus atos 

ao governo federal, mas ao seu respectivo Legislativo, ou seja, a comunidade que 

os elegeu. 

De acordo com Silva (2001, p. 18-19): 

A LRF represents um instrumento eficaz no auxflio aos governantes, 
quanta a gerencia dos recursos publicos, primando por regras claras e 
precisas, que deverao ser aplicadas a todos os gestores de recursos 
publicos, bem como em todas as esferas de governo, desde que 
relacionadas a do patrimonio publico, e a gestao da receita e despesa 
publica, bem como ao endividamento do setor publico em geral. 

A CF de 1988 foi regulamentada a partir da LRF, em seu 
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Art . 163. Lei complementar dispora sobre: 

I - finangas publicas 

II - divida publica externa e interna, incluida a das autarquias, fundacoes e 

demais entidades controladas pelo poder publico; 

III - concessio de garantias pelas entidades publicas; 

IV - emissao resgate de titulos da divida publica; 

V - fiscalizagao das i n s t i t u t e s financeiras; 

VI - operagSes de cambio realizadas por orgaos e entidades da Uniao, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios; 

VII - compatibilizacao das fungoes das instituigoes oficiais de credito da 

Uniao resguardadas as caracteristicas e condieoes operacionais plenas 

das voltadas ao desenvolvimento regional. 

A LRF representa um instrumento que controla a receita e as despesas 

publicas, aplicando normas legais no uso e aplicacao dos recursos publicos, 

preocupa-se com a transparencia e gestao fiscal eficaz, trazendo resultados 

positivos, equilibrando as financas e prevenindo os gastos excessivos, contribuindo 

com a sociedade para um bom desempenho do servico publico. 

Pires (2006, p. 173, apud, Silva, 2008, p.25) ressalta a importancia dessa lei 

com os seguintes comentarios: 

A Lei de Responsabilidade Fiscal e um marco em materia de financas 
publicas no Brasil. Ela veio para provocar o infcio de uma mudanga 
cultural na administracao dos recursos publicos brasileiros. O 
administrador publico acostumado com os desmandes e 
irresponsabilidades sem punicao passam (sic) a ter um instrumento que 
vem disciplinar as normas de financas publicas voltadas para a 
responsabilidade na gestao fiscal, aplicada a todas as esferas de governo. 

Para Pereira (2003, p. 184, apud Silva, 2008, p. 25) a lei complementar 

trouxe algumas vantagens, conforme destaca nos comentarios a seguir: 

As principals vantagens notadas na LRF sao a criacao de um instrumento 
necessario para planejamento e controle das finangas publicas, dando 
transparencia as contas dos entes da Federacao e, consequentemente, 
faciiitando o controle da sociedade sobre o governo, permitindo uma 
melhor avaliagao da gestao dos prefeitos, governadores e do Presidente 
da Republics ao reduzir fortemente os passivos financeiros, alem de 
permitir a participac&o da populagao na discussao da LDO e proposta 
orgamentaria, ajudando a direcionar a agao do governo ao interesse da 
sociedade e impedindo que sejam transferidas herangas financeiras 
desastrosas de uma gestao para outra. 
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Nesse contexto, a lei de LRF representa um verdadeiro marco na historia do 

pais, pois, conseguiu facilitar o acesso de informacoes referentes aos gastos 

publicos a populagao, alem de colocar freios nos administradores publicos que 

antes de sua edicao nao possuiam limites bem determinados na legislacao quanto 

aos gastos publicos que eram realizados, deixando despesas empenhadas e sem a 

devida provisao de fundos para os gestores futuros. 

E esse descontrole referente a despesas empenhadas e nao pagas no 

mesmo exercicio financeiro, que representam os Restos a Pagar, que a Lei de 

Responsabilidade Fiscal tenta coibir, buscando assim, o equilibrio das contas 

publicas. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal trace mudancas, institucional e cultural no 

trato com o dinheiro publico, dinheiro da sociedade. Sociedade essa que nao tolera 

mais conviver com administradores irresponsaveis e hoje esta cada vez mais 

consciente de que quern paga a conta do mau uso do dinheiro publico e o cidadao, 

o contribuinte. 

2.2 Restos a Pagar 

Os Restos a Pagar, como descrito no Art. 36 da Lei n° 4.320/64 e nos arts. 

35 e 67 do Decreto 93.872/86, consideram-se como despesas empenhadas, mas 

nao pagas ate o dia 31 de dezembro. Decorrente do regime de competencia (art. 

36 da Lei 4.320/64) as despesas devem ser contabilizadas conforme o seu 

exercicio. 

Para Kohama (2008, p. 129): 

Embora empenhada, a despesa nao paga sera considerada restos a 
pagar, constituindo-se uma operacio apenas de carater financeiro, uma 
vez que orcamentariamente, a despesa deve ceder liquidada e executada, 
consequentemente, compor o montante da despesa realizada para efeito 
de encerramento de exercicio. 

Assim, entende-se que os gestores publicos nao deverao assumir 

obrigacoes de despesas nos ultimos quadrimestres de seu mandato que nao seja 
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possivel de serem cumpridas integralmente dentro do exercicio, ou que tenham 

parceias a serem pagas no exercicio subsequent^ que nao haja suficiente 

disponibilidade de caixa para esse efeito. 

Nesse contexto, o art. 55 da LRF dispoe que o Relatorio de Gestao Fiscal de 

cada Poder ou Orgao devera confer informacoes sobre a inscrigao de Restos a 

Pagar: 

Art. 55. Preceitua que o relatorio contera: 

I - comparativo com os limites de que trata esta Lei Complementar, dos 
seguintes montantes: 

a) despesa total com pessoal, distinguindo a com inativos e pensionistas; 
b) dividas consolidada e mobiliaria; 
c) concessao de garantias; 
d) operacoes de credito, inclusive por antecipacao de receita; 
e) despesas de que trata o inciso II do art. 4°; 

II - indicacao das medidas corretivas adotadas ou a adotar, se 
ultrapassado qualquer dos limites; 

III - demonstratives, no ultimo quadrimestre: 
a) do montante das disponibilidades de caixa em trinta e um de dezembro; 
b) da inscricao em Restos a Pagar, das despesas: 
1) liquidadas; 
2) empenhadas e nao liquidadas, inscritas por atenderem a uma das 
condicoes do inciso II do art. 41 
3) empenhadas e nao liquidadas, inscritas ate o limite do saldo da 
disponibilidade de caixa; 
4) nao inscritas por falta de disponibilidade de caixa e cujos empenhos 
foram cancelados; (grifo nosso) 
c) do cumprimento do disposto no inciso II e na alinea b do inciso IV do 
art. 38. 

Verifica-se que, os restos a pagar sao disciplinados pela LRF, tanto na 

inscrigao, pagamento, como em seu cancelamento. No entanto, entende-se que no 

art. 55 da LRF, nao se impoem nenhum limite, mas evidencia-se orientagao quanto 

a forma de elaboragao do demonstrative inscrito no exercicio, razao pela qual o 

mesmo nao pode ser utilizado como sendo o limite de inscrigao de restos a pagar. 

Os Restos a Pagar inscritos caracterizam-se como despesas com agoes e 

servigos publicos tanto na Uniao, nos Estados e nos Municipios, desde que 

atendam o exposto no art. 42 da LRF, que limitam a inscrigao de Restos a Pagar a 

disponibilidade financeira do ente na data do encerramento do seu exercicio 
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financeiro. Quanta a sua natureza, os Restos a Pagar sao classificados em 

processados e nao processados. 

2.2.1 Restos a Pagar Processados 

Para Lima (2006, p. 49): 

S i o restos a pagar processados as despesas em que o credor ja tenha 
cumprido suas obrigacoes, entregando o material, prestado os servigos ou 
executado a etapa da obra, dentro do exercicio, tendo, portanto, direito 
liquido e certo, estando em eondicoes de pagamento imediato. 
Representam os casos de despesas ja liquidadas, faltando apenas o 
pagamento. 

Compreende-se com isso que esse recebimento do objeto do empenho e a entrega 

do bem adquir ido ou da prestacao do servico contratado pelo orgao publico e m questao, 

material izando assim a l iquidacao do empenho, porem sem a ocorrencia do pagamento da 

obrigagao. 

2.2.2 Restos a Pagar nao processados 

De acordo com Lima (2006, p. 49): 

"Sao restos a pagar nao processados as despesas que dependem, ainda, 
da prestacao do servico ou do fornecimento do material, ou seja, cujo 
direito do credor nao foi apurado. Representam, portanto, as despesas 
ainda nao liquidadas". 

Estabelece o art. 37 da Lei Federal n° 4.320/64 que: 

As Despesas de exercicios encerrados, para as quais o oreamento 
respectivo consignava credito proprio, com saldo suficiente para atende-
las, que nao se tenham processado na epoca propria, bem como os 
Restos a Pagar com prescrigao interrompida e os compromissos 
reconhecidos apos o encerramento do exercicio correspondente poderao 
ser pagos a conta de dotacao especifica consignada no orgamento, 
discriminada por elementos, obedecida, sempre que possivel, a ordem 
cronologica. 
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Nesse contexto, entendendo-se por restos a pagar nao processados, 

aquelas obrigacoes que nao ocorreram atraves do credor, que depende ainda da 

prestacao do servico ou do fornecimento do material. Representam, portanto, as 

despesas ainda nao liquidadas. 

2.2.3 Pagamento 

E no Pagamento das despesas inscritas em Restos a Pagar que as 

obrigacoes perante os credores, serao cumpridas pelo Poder Publico, entregando-

se efetivamente o numerario correspondente a divida, sendo esta quitada. 

Para Bezerra Filho (2008): 

O pagamento de despesa inscrita em Restos a Pagar, seja Processada ou 
Nao-Processada, deve ser realizado, preferencialmente, no ano seguinte 
ao da sua inscrigao, com base na liquidagao da despesa, ou seja, a partir 
da entrega do objeto do empenho. 

Segundo Mota (2006, p. 136, apud, Silva, 2008, p. 52) para o pagamento de 

Restos a Pagar deverao ser adotados os seguintes procedimentos: 

O pagamento de restos a pagar, ou seja, dos empenhos inscritos em 
restos a pagar, ocorre no ano seguinte ao da inscrigao, devendo envolver 
dois elementos patrimoniais - dinheiro e obrigacoes a pagar -
representados pelas contas bancos e restos a pagar. Perceba que, no ano 
da inscrigao, ja foi registrada a despesa, fato que afetou o patrimonio 
liquido naquele momenta. Portanto, agora basta contabilizar simplesmente 
o movimento de safda de dinheiro e a consequente baixa do valor dos 
restos a pagar, isto e, registrar a baixa do ativo e do passivo, sem 
necessitar envolver qualquer conta de resultado. 
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Depois de conf i rmada a l iquidagao geral o credito para o credor, as inscricoes de 

restos a pagar tern o prazo de um ano, contado da constituigao de seu credito, para 

reclamar administrat ivamente o respectivo pagamento. 

2.2.4 Cancelamento 

Esse procedimento e adotado quando a obrigacao nao e paga no exercicio 

seguinte. 

Segundo Bezerra Filho (2008); 

Os vaiores inscritos e nao-pagos deverao ser cancelados pela Unidade 
Gestora, quando se extingue a obrigacao do Estado perante o credor, seja 
pela prescrigao do direito ou pelo nao-cumprimento da fase da liquidagao. 

Sobre o tema, o Decreto n° 93.872/86, que dispoe sobre a unificagao dos 

recursos de caixa do tesouro nacional, em seu artigo 69 traz o seguinte: 

Art. 69 Apos o cancelamento da inscrigao da despesa como resto a pagar, 
o pagamento que vier a ser reclamado podera ser atendido a conta 
dotagao destinada a despesa de exercicios anteriores. 

Dessa forma, quando a inscrigao em restos a pagar e cancelada, o 

pagamento dessa obrigagao fica condicionado a dotagao do orgamento vigente, 

dentro da conta de despesas de exercicios anteriores e nao do exercicio no qual foi 

inscrito, como reza o regime de competencia. 

2.2.5 Prescrigao 

A inscrigao em Resto a Pagar tern validade ate 31 de dezembro do ano 

subsequent^. Assim, conforme o Decreto n° 93. 872/86 em seu Art. 68. 



30 

A inscrigao de despesas com Restos a Pagar sera automatics, no 
encerramento do exercicio financeiro de emissao das condicoes da nota 
de emprenho desde que satisfaca as condieSes estabelecidas neste 
decreto, e tera validade ate 31 de dezembro do ano subsequente. 

Embora como observado, a inscrigao em Restos a Pagar tenha validade de 

um ano, de acordo com o Art. 70 do Decreto n° 93. 872/86: "Art. 70 Prescreve em 

cinco anos a divida passiva relativa aos restos a pagar". 

Como se pode observar, a Prescrigao referente ao direito do credor ocorre 

em cinco anos, contados a partir da data da inscrigao, excetuando-se os casos em 

que haja interrupgoes decorrentes de atos judiciais. 
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3 - CAPITULO 

3.1 ANALISE DOS DADOS 

Neste terceiro capitulo, aborda-se de forma mais especffica a problematica 

desse trabalho cientifico, sendo realizada uma analise mais aprofundada em 

relacao a aplicacao dos Restos a Pagar, tendo como base os municipios 

paraibanos de Sousa e Triunfo, em periodos que compreende antes e depois da 

LRF. 

Verificando os balangos, buscou-se demonstrar as mudancas ocorridas em 

relacao aos Restos a Pagar, para tanto, foram analisados graficos baseados nas 

demonstragoes orcamentarias e financeiras dos Municipios citados. 

3.1.1 Discriminacao dos valores correspondentes as Despesas Orcamentarias dos 
municipios de Sousa e Triunfo 

Nesse topico serao evidenciados as despesas orcamentarias dos municipios 

paraibanos de Sousa e Triunfo, para que se possa ter uma ideia da evolucao dos 

gastos desses entes publicos no decorrer do periodo estudado, e observar a sua 

variacao depois da implantacao da LRF/2000. 

Evolugao das Despesas Orgamentarias 
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Grafico 1 - Evolucao da Despesa Orcamentaria dos Municipios de Sousa/PB e 
Triunfo/PB - Periodo: 1998 a 2007 
Fonte: Balance- Anual do Municipio de Sousa e Triunfo/PB 
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O Grafico 1 demonstra a evolugao no volume de despesa orgamentaria 

realizado pelos municipios, alem de trazer as variagoes ocorridas no valor total das 

despesas, verificou-se nesse grafica, a ocorrencia de urn aumento significativo das 

despesas no decorrer do periodo estudado, com excegao do ano de 2002 no 

municipio de Triunfo, onde se pode constatar uma pequena queda em relagao as 

despesas realizadas pelo mesmo no ano anterior. 

Portanto, esse grafico 1 demonstra que, mesmo apos o advento da LRF, as 

despesas dos entes publicos em estudo continuaram aumentando de forma ate 

exagerada, sobretudo, no municipio de Sousa, onde a partir de 2002 esses gastos 

superaram e muito os anos anteriores. 

O aumento das despesas orgamentarias no municipio de Sousa, que e o 

maior dos dois municipios analisados, com cerca de 65.930 mil habitantes, e uma 

area de 842 Km 2, segundo dados do IBGE-2009, onde a elevagao no volume de 

despesas orgamentarias realizado atingiu urn percentual de 467% de aumento, ou 

seja, quase cinco vezes o que estava sendo gasto no inicio do periodo estudado. 

No que se refere ao municipio de Triunfo, que possui uma populagao de 

9.968 mil habitantes, e uma area de 223 Km 2 , segundo o IBGE-2009, percebe-se 

uma elevagao nos gastos municipais no decorrer dos dez anos que foram 

observados. 

3.1.2 Discriminacoes dos valores correspondentes aos Restos a Pagar Processados 

Este topico tern como objetivo observar o comportamento do montante 

inscrito em Restos a Pagar processados, que sao despesas orgamentarias que ja 

percorreram os estagios de empenho e liquidagao, restando pendente apenas o 

estagio do pagamento, no grafico nao foi colocado os Restos a Pagar nao 

processados, devido a esses empenhos corresponderem a valores que sao 

cancelados no final de cada exercicio. 

O grafico 2 traz os valores correspondentes aos Restos a Pagar 

Processados de cada municipio, vale salientar que, como os dados foram obtidos 
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junto ao banco de dados FINBRA - Secretaria do Tesouro Nacional, podem ter 

ocorrido algumas falhas. 

Evolugao dos Restos a pagar 
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Grafico 2 Evolucao dos Restos a Pagar Municipio de Sousa e Triunfo Periodo: 1998 a 2007 
Fonte: Balanco Anual dos Municipios de Sousa e Triunfo/PB 

O Grafico 2 permite visualizar a evolucao do total dos restos a pagar dos 

dois municipios, sendo possfvel observar que o volume inscrito em Restos a Pagar 

sofreu diversas variacoes ao longo do periodo em que foi analisado, sendo que, no 

municipio de Sousa ocorreram as maiores variacoes, atingindo o seu ponto mais 

alto no ano de 1998. 

No que se refere ao municipio de Triunfo, verifica-se que existiram muitas 

variacoes, podendo ser destacando o ano de 1998 onde teve o maior valor inscrito 

em restos a pagar processados e em 2005, onde teve o menor deles. 

Ao se analisar os valores inscritos em restos a pagar processados dos 

municipios, representados no Grafico 2, percebemos que esses valores comecam 

a sofrer uma diminuicao acentuada a partir do ano de 2000, logo apos a 

promulgacao da Lei de Responsabilidade Fiscal que impoe diversas restricoes com 

relacao a inscricao em restos a pagar, visando uma maior responsabilidade na 

gestao fiscal, ou seja, os gestores estao sendo obrigados a se adequar aos 
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parametros nela tragados, apesar de ainda nao estarem em total conformidade 

com a referida lei. 

3.1.3 Discriminacao dos Restos a Pagar Processados e as disponibilidades 

Este topico tern a finalidade de responder ao objetivo a que se propos este 

trabalho, que e analisar se os municipios paraibanos de Sousa e Triunfo em sua 

execucao orgamentaria, vem cumprindo o que determina a LRF/2000 em relacao 

aos Restos a Pagar, no periodo compreendido entre os anos de 1998 a 2007. 

Para tanto sera evidenciado os valores correspondentes aos Restos a Pagar 

Processados e as disponibilidades referentes aos dois municipios, sendo os 

mesmos analisados separadamente, para que se possa ter uma visao geral do 

comportamento desses municipios em relacao aos restos a pagar. 

Em conformidade com a LRF, em seu art. 42, que dispoe: e vedado ao titular 

de poder ou orgao referido no art. 20, nos ultimos dois quadrimestres do seu 

mandato, contrair obrigagao de despesa que nao possa ser cumprida integralmente 

dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercicio seguinte sem que 

haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. 

A Lei n° 4.320/64 (BRASIL, 1964) ja fazia limitagoes nesse sentido no artigo 

59. No entanto, tais limitagoes eram especificas para os municipios, ficando os 

prefeitos proibidos de empenhar mais do que o duodecimo da despesa prevista no 

ultimo mes do mandato e tambem de o municipio assumir, no mesmo periodo, 

compromissos financeiros para execugao depois do termino do mandato do 

prefeito, reputando como nulos e de nenhum efeito os empenhos praticados 

nessas condigoes, sem prejuizo da responsabilidade do prefeito sobre os valores 

empenhados, ressalvados os casos comprovados de calamidade publica. 

No entanto, as vedagoes do art. 42 da LRF/2000, sao mais abrangentes, 

pois como ja observado obrigam todos os titulares de poder ou orgaos referidos no 

artigo 20 e sao mais rigorosas. 

Nesse sentido, os graficos abaixo tern o intuito de confrontar o valor inscrito 

em restos a pagar processados com o total das disponibilidades financeiras para o 
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pagamento dessas obrigacoes durante o periodo estudado, de maneira a avaliar 

qual o valor dos restos a pagar que esta sendo pago com as disponibilidades. 

O Grafico 3 a seguir representa os valores dos Restos a Pagar Processados 

e as Disponibilidades do municfpio de Sousa/PB. 

Confronto entre Restos a Pagar e Disponibilidades do 
municipio de Sousa/PB 
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Grafico 3 - Confronto: Restos a Pagar X Disponibilidades Municipio de Sousa - Periodo: 1998 a 
2007. 
Fonte: Balance- Anual do Municipio de Sousa/PB 

No grafico 3 pode-se observar que no municipio de Sousa as 

disponibilidades existentes para cumprir as obrigacoes referentes aos restos a 

pagar, so foram respeitadas no ano de 2001, quando representaram urn percentual 

de disponibilidades superior aos Restos a Pagar, sendo visivel que nos demais 

anos nao foi respeitado o que preceitua o art. 42 da LRF/2000. 

Observa-se ainda no Grafico 3 que a maior incidencia dos restos a pagar 

ocorreu no ano de 1998, quando as disponibilidades foram bem inferiores aos 

montantes referentes aos Restos a Pagar, demonstrando alto nivel de 

endividamento da entidade. 

No entanto, a partir de 2000, quando a citada lei foi implantada, observa-se 

uma queda acentuada nos montantes dos restos a pagar e urn consequente 

aumento das disponibilidades que chegaram a ultrapassar o valor dos Restos a 
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Pagar no ano de 2001, demonstrando, de certa forma, a busca pela adequacao dos 

gestores publicos aos preceitos legais existentes na LRF/2000. 

Entretanto, apesar dessa tendencia de diminuicao dos Restos a Pagar, foi 

constatada a falta de disponibilidades para o total pagamento dos mesmos em 

nove dos dez anos estudados, ou seja, conforme observado o municipio de Sousa 

vem descumprindo o que determina o art. 42 da LRF/2000. 

O Grafico 4 a seguir visualiza as informacoes sobre os Restos a Pagar 

Processados e as Disponibilidades do municipio de Triunfo/PB 

Confronto entre Restos a Pagar e Disponibilidades do 
municipio de Triunfo/PB 
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Grafico 4 - Confronto: Restos a Pagar X Disponibilidades Municipio de Triunfo/PB - Perfodo: 1998 a 
2007. 
Fonte: Balanco Anual do Municipio de Triunfo/PB 

No Grafico 4, pode-se visualizar que o municipio de Triunfo, sempre cumpriu 

o que determina art. 42 da LRF/2000, pois sempre deixou disponibilidades para 

honrar com suas obrigacoes, dos dez anos verificados percebe-se que apenas no 

ano de 1998 o municipio nao deixou disponibilidades suficientes para cumprir suas 

obrigacoes em relacao aos restos a pagar, todavia, nesse ano a LRF ainda nao 

existia. 
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3.2 Posicionamento de uma autoridade diretamente ligada ao tema do 

trabalho. 

Com intuito de enriquecer o trabalho, e efetivamente ter o posicionamento de 

uma pessoa diretamente ligada ao tema desse trabalho, foi realizado urn 

questionario com tres perguntas sobre o teme, sendo estas: 

1°) Na sua concepcao a Lei de Responsabilidade Fiscal alcancou os 

objetivos pela qual foi criada? Justifique sua resposta. 

2°) Qual a maior dificuldade para se cumprir o que preceitua a Lei de 

Responsabilidade Fiscal em relacao aos restos a pagar? 

3°) Tern alguma sugestao que possa ser dada no intuito de se aprimorar a 

Lei de Responsabilidade Fiscal em relagao aos restos a pagar? 

O Exmo. Sr. Deusimar Pires Ferreira Prefeito Municipal da Cidade de 

Aparecida - PB, se propos a respondeu as questoes, respondendo da seguinte 

maneira: 

Rl Em relagao a primeira questao: Na historia do Brasil muito se observou a 

pratica constante de gestores publicos que administravam sem observar o 

controle orgamentario, e, consequentemente, promoviam urn deficit orgamentario 

resultante do desequilibrio financeiro. A Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe uma 

mudanga de cultura no trato da coisa publica alem do mais, estabeleceu normas 

orientadoras das finangas publicas no Pais e rigidas punigoes aos administradores 

que nao mantiverem o equilibrio de suas contas. Pode-se dizer que ela alcangou 

seus objetivos, pois hoje se observa maior transparencia do setor publico 

instituindo uma gestao fiscal mais responsavel e efetiva. 

R/ Quanto a segunda questao: Sabe-se que a LRF veda ao gestor publico 

contrair obrigagao de despesa que nao possa ser cumprida integralmente dentro de 

seu mandato, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercicio seguinte sem que 

haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. 
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A maior dificuldade que se tern para que se possa cumprir tal preceito e a 

redugao das receitas municipais, principalmente as pequenas cidades que 

sobrevivem unicamente dos repasses federais a exemplo do Fundo de Participacao 

dos Municipios - FPM. So para efeito de exemplificagao, em 2009 o governo 

federal reduziu o pagamento do IPI no intuito de fomentar o comercio evitando que 

o Brasil entrasse de vez naquela crise economica mundial, tal medida, atingiu 

diretamente a economia dos municipios brasileiros que acabaram pagando um 

prego alto ja que esse imposto e base para a formagao do nosso FPM. Esse fato 

provocou um verdadeiro desequilibrio economico fazendo que muitos municipios 

nao realizassem suas obrigagoes fiscais deixando de pagar naquele exercicio 

financeiro suas contas passando para o ano seguinte quitagao de sue pagamentos. 

Rl E por fim, respondeu a terceira questao da seguinte forma: A LRF e 

aplicada mais severamente aos gestores publicos municipais. Constantemente 

vimos denuncias de reprovagao de constas por descumprimento de seus preceitos 

e Prefeitos sendo cagados dos seus direitos politicos por nao atingir indices seja 

ele na saude, educagao, em decorrencia do deficit orgamentario, como tambem 

relativo ao resto a pagar, tudo isso resultado do desequilibrio financeiro decorrente 

da variagao das receitas do municipio. 

Porem, estima-se que o governo federal tern R$ 27,8 bilhoes pendentes em 

transferencias ainda nao efetivadas as prefeituras, dos anos de 2007,2008 e 2009 

relativo a convenios firmados e nao se sabe se tal dinheiro chegara aos cofres 

publicos dos municipios e nesses casos pouco se fala em punigao. 

No tocante aos municipios e interessante que seja dada uma maior 

flexibilidade em relagao aos restos a pagar quando se observar "quedas" bruscas 

das receitas a exemplo de 2009 com a redugao do IPI dado pelo governo federal 

que atingiu o FPM, ja mencionado na questao anterior. 

Apesar de nao ser prefeito de nenhuma das duas cidades citadas neste 

trabalho cientifico, o prefeito de Aparecida - PB, se prontificou a responder as 
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questoes que Ihe foram propostas, haja vista, que trabalha diretamente com o tema 

deste trabalho. 

Com suas respostas, o Exmo Sr. Deusimar Pires Prefeito de Aparecida -

PB, pode nos transmitir de forma clara seu posicionamento e as dificuldades que 

tern enfrentado para cumprir o que preceitua a LRF, em relagao aos Restos a 

Pagar. 

Portanto, foi importante termos o posicionamento de uma autoridade que 

trabalha diretamente com o tema deste trabalho, que e pouco conhecido pela 

populagao brasileira, mais que, possui grande importancia ja que esta diretamente 

relacionado com o emprego de verbas publicas, e com o bem esta da sociedade 

brasileira. 
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4- CAPITULO 

Conclusao 

O presente estudo buscou realizar uma analise da inscricao dos restos a 

pagar nos municipios de Sousa/PB e Triunfo/PB, entre os anos de 1998 e 2007, 

visando avaliar o comportamento desses entes publicos quanto as disponibilidades, 

antes e depois da LRF/2000. 

Para tanto, efetuou-se uma revisao literaria do assunto, objetivando fazer 

uma conceituagao e contextualizacao sobre o objeto de estudo e demais temas 

relacionados. 

Com o intuito de obter resultados auferiveis, foi realizada uma analise 

descritiva visando mensurar os niveis atingidos pelos restos a pagar e despesas 

orgamentarias, alem de dados relativos a evolugao e confronto entre os restos a 

pagar e as disponibilidades desses municipios que foram objeto da pesquisa. 

Portanto, foi necessario fazer um levantamento dos montantes que foram 

inscritos nas contas em relagao as despesas orgamentarias, restos a pagar e 

disponibilidades, durante o periodo analisado. 

Diante disso, pode-se constatar dentre os dois entes publicos analisados o 

unico municipio que sempre organizou seus gastos de forma que houvesse 

disponibilidades suficientes para honra suas despesas, foi o municipio de Triunfo, 

que durante todo o periodo estudado apenas no ano de 1998, nao organizou suas 

contas de forma que houvesse disponibilidades suficientes para saudar suas 

dividas. 

Ja por outro lado, o municipio de Sousa/PB, durante todo o periodo 

analisado, e mesmo apos o advento da LRF/2000, apenas no ano de 2001, deixou 

disponibilidades de caixa suficiente para honra seus compromissos em relagao aos 

restos a pagar, ou seja, descumprido o que determina o art. 42 da referida lei. 
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Portanto, em resposta a problematica deste trabalho monografico, conclui-se 

que o municipio de Triunfo/PB, apos o advento da LRF/2000, conseguiu cumprir e 

vem se adequar aos preceitos legais da referida lei. 

Ja em relagao ao municipio de Sousa/PB, foi constatada uma diminuicao em 

relagao aos restos a pagar ao longo dos anos, observando assim, uma melhora no 

sentido de adequagao a lei, ja que houve um aumento significativo das 

disponibilidades para cumprir os restos a pagar processados. 

Diante do que foi analisado, pode-se constatar que apos a promulgagao da 

LRF, o municipio de Sousa/PB, descumpriu efetivamente a legislagao que regula a 

inscrigao em retos a pagar em nove dos dez anos analisados, mas manteve-se em 

um percentual bem abaixo dos anos que antecederam a Lei 101/00, o que mostra 

que os gestores estao tentando se adequar ao que reza a mesma. 

Por fim, pode-se inferir que a observancia do cumprimento do que preceitua 

a LRF, com relagao a inscrigao dos restos a pagar, e extremamente importante 

para que a administragao publica possa organizar as politicas publicas, pois, a 

extrapolagao dos limites dessa conta, cria um orgamento paralelo, o que 

compromete a utilizagao dos recursos publicos, prejudicando os futuros gestores e 

impossibilitando o desenvolvimento do municipio. 
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