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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este trabalho tern o objetivo de fornecer uma visao sobre a aplicabilidade da Lei 

Complementar n° 101/00, tambem denominada Lei de Responsabilidade Fiscal 

(LRF) no municipio de Pombal dando enfase ao Capitulo IV de que trata da Despesa 

Publica, enfocando os gastos com pessoal. A Lei Complementar n° 101/00 objetiva a 

estabilizacao das contas publicas, proporcionando o equilibrio entre as receitas e 

despesas. Nesse sentido a LRF cria uma serie de imposigoes na limitacao de gastos 

publicos, principalmente no que diz respeito as despesas com pessoal. O tema 

central deste estudo esta estruturado em estabelecer um confronto no tocante ao 

que preceitua a LRF e a adequacao da despesa com pessoal no municfpio de 

Pombal, no periodo de 1999 a 2006. 

Palavras-chave: Lei de Responsabilidade Fiscal. Receitas. Despesas com Pessoal. 



ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

This work has the objective of supplying a vision about the application of the 

complementary Law n° 101/00, also denominated Law of Fiscal Responsibility (LRF) 

in the municipal district of Pombal giving emphasis to the chapter IV that it's about 

the Public Expense, focusing the expenses with the people. The complementary law 

no. 101/00 objectifies the stabilization of the public bills, providing the balance 

between the revenues and expenses. In that sense the LRF creates a series of 

impositions in the limitation of public expenses, mainly about the expenses with the 

people's administration. The central theme from study is structured in establish a 

confront concerning what says the LFR and the adaptation of the expense with the 

people in the municipal district of Pombal, in the period from 1999 to 2006. 

Word-key: Law of Fiscal Responsibility. Revenues. Expenses with the People. 
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1 INTRODUCAO 

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), sancionada em 04 de maio de 2000, 

estabelece normas de Financas Publicas voltadas para a Responsabilidade na 

Gestao Fiscal, com amparo no Capitulo II do Titulo VI da Constituicao Federal de 

1988. 

Versa tambem a LRF sobre planejamento, incluindo nesse contexto, normas 

sobre diretrizes orcamentarias e a lei orcamentaria, e, ainda sao mencionadas na 

referida lei, procedimentos direcionados as despesas e receitas publicas, as 

transferencias de recursos, divida e endividamento, gestao patrimonial, e regras 

para transparencia, controle e fiscalizacao da gestao fiscal, extensivas a todos os 

entes da federacao com seus respectivos Poderes e Orgaos, como tambem, as 

entidades da administracao indireta, incluindo as autarquias, fundos especiais, 

fundacoes e empresas estatais dependentes. 

Entretanto, o foco principal desta pesquisa se refere a despesa com pessoal e 

encontra-se embasamento na parte em que a Lei de Responsabilidade Fiscal 

estabelece as normas concernentes as despesas com pessoal (Capitulo IV, Secao 

II, Subsecoes I e II). 

Nesse contexto, este trabalho visa avaliar a aplicabilidade da LRF no 

municipio de Pombal, evidenciando os gastos com pessoal, no periodo de 1999 a 

2006, e, mediante os resultados obtidos verificar a adequacao dos gastos com 

pessoal em relacao aos limites estabelecidos pela referida Lei. 

1.1 Tema e Problema da Pesquisa 

A Lei de Responsabilidade Fiscal destina-se a regulamentar o art. 163 da 

Constituicao Federal de 1988, podendo ser considerada como um instrumento 

regulador das contas publicas, estabelecendo normas a serem observadas pelos 

tres niveis de governo e para cada um dos Poderes. 

Dentre os ordenamentos contidos na LRF destacam-se os limites previstos 

para os gastos com pessoal. 
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Dessa forma, o tema dessa pesquisa seria assim definido: Limites da 

Despesa com Pessoal na Gestao Publica do Municipio de Pombal sob a Otica da Lei 

de Responsabilidade Fiscal: Analise Comparativa no Periodo de 1999 a 2006. 

O problema pode ser definido como uma questao que a pesquisa almeja 

responder. Sendo assim, elaborou-se o problema da seguinte forma: 

O municipio de Pombal se adequou a Lei de Responsabilidade Fiscal no 

tocante a despesa com pessoal? 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo Geral 

Verificar se o municipio de Pombal se adequou a Lei de Responsabilidade 

Fiscal no tocante a despesa com pessoal. 

1.2.2 Objetivos Especificos 

a) Evidenciar a arrecadacao das receitas no exercicio financeiro de 1999 -

2006; 

b) Demonstrar a Receita Corrente Liquida, no periodo de 1999-2006, para 

fins de apuragao dos limites de gastos com pessoal; 

c) Evidenciar a realizacao das despesas com pessoal, no exercicio financeiro 

de 1999-2006; 

d) Verificar o cumprimento dos limites de gastos com pessoal estabelecidos 

pela Lei de Responsabilidade Fiscal, no periodo de 1999-2006. 

1.3 Justificativa 

Pode-se considerar a fixacao da despesa com pessoal como um dos aspectos 

da Lei de Responsabilidade Fiscal que mais gera apreensao por parte dos gestores 
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publicos, visto que, dentre os gastos realizados, essas despesas sao as mais 

signtficativas, em face aos entes publicos. 

A LRF em seus dispositivos estabelece limites para as despesas com 

pessoal, tomando como parametro a Receita Corrente Liquida - RCL, como tambem 

preve vedacoes aos entes da federacao quando ocorrer o descumprimento das 

imposicoes legais. 

Dentre os ordenamentos previstos na LRF que devem ser cumpridos em 

relacao aos limites dos gastos com pessoal, destaca-se a obrigatoriedade de 

sempre que a despesa total com pessoal exceder ao limite maximo e/ou o limite 

prudencial estabelecido pela referida lei ficam vedados, dentre outras proibicoes, a 

criacao de cargo, emprego ou funcao, provimento de cargo publico, admissao ou 

contratagao de pessoal a qualquer titulo, alem de vedar o recebimento das 

transferencias voluntarias, enquanto perdurar excesso, o que resultara em prejufzo 

para sociedade. 

Partindo dessa premissa, pode-se constatar a necessidade de realizar 

estudos dessa natureza que irao subsidiar a todos os usuarios das informacoes, 

desempenhando, sobretudo, papel informativo. 

Assim sendo, a escolha desse tema se reveste de fundamental relevancia em 

diversos contextos, conforme descrito a seguir. 

No ambito governamental, servindo como subsidio aos gestores publicos que 

primam por uma administracao pautada na legalidade e comprometida com a correta 

aplicabilidade dos recursos publicos. 

No controle interno da administracao publica, auxiliando os agentes publicos 

envolvidos, sejam agentes politicos ou agentes administrativos, fazendo despertar a 

importancia da implantacao de um sistema de controle permanente no tocante aos 

gastos com pessoal. 

No contexto social, proporcionando aos usuarios de uso externo, fonte de 

conhecimento, alem de conscientizar, esclarecer e ressaltar a importancia da 

participacao da sociedade, na verifieacao do cumprimento desta lei, fazendo valer o 

exercicio da cidadania e o bem-estar da coletividade. 

E, por fim, no campo academico, representando embasamento para a 

elaboracao de pesquisas futuras, podendo tambem servir como parametro para 

analise comparativa entre os municipios do Polo. 
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1.4 Procedimentos Wletodologicos 

Segundo Gil (1996, p. 19): 

A pesquisa e o procedimento racional e sistematico que tern como objetivo 

proporcionar respostas aos problemas que sao propostos [.,.] mediante o 

concurso dos conhecimentos dispomveis e a utilizacao cuidadosa de 

metodos, tecnicas e outros procedimentos cientfficos. 

Para tanto, a pesquisa pode ser classificada segundo diferentes criterios, 

conforme ilustrado no quadro a seguir: 

Tipos de 

pesquisas 

segundo os 

objetivos 

Tipos de 

pesquisas 

segundo os 

procedimentos de 

coleta 

Tipos de 

pesquisas 

segundo as 

fontes de 

informacoes 

Tipos de 

pesquisas 

segundo a 

natureza dos 

dados 

• Exploratoria 

• Descritiva 

• Experimental 

• Explicativa 

• Experimento 

• Levantamento 

• Estudo de caso 

• Bibliografica 

• Documental 

• Participativa 

• Campo 

• Laboratorio 

• Bibliografica 

• Documental 

• Quantitativa 

• Qualitativa 

Quadro 1: Classificacoes Cientfficas da Pesquisa 
Fonte; Gonsalves (2001, p. 64). 

1.4.1 Classificagao da Pesquisa Segundo os Objetivos 

Do ponto de vista de seus objetivos, a pesquisa e classificada como 

exploratoria. Segundo Gonsalves (2001, p.65), "a pesquisa exploratoria e aquela que 

se caracteriza pelo desenvolvimento e esclarecimento de ideias, com objetivo de 

oferecer visao panoramica, uma primeira aproximacao a um determinado fenomeno 

que e pouco explorado." Complementando, Gil (1996, p.45) contribui ao afirmar que 

"estas pesquisas tern como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 

problema, com vistas a torna-lo mais explfcito ou a construir hipoteses". 
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1.4.2 Classificagao da Pesquisa Segundo os Procedimentos de Coleta e Fontes de 

Informagoes 

Quanta aos procedimentos de coleta e fontes de informagoes foram utilizadas 

as pesquisa bibliografica e documental, que de acordo com Gil (1996) se 

caracterizam respectivamente, pelo levantamento de dados a partir de material ja 

publicado sobre um determinado assunto, como livros, revistas e material disponivel 

na internet, e a partir de materials que nao receberam ainda um tratamento analitico, 

como por exemplo, relatorios contabeis, ou seja, documentos tecnicos elaborados 

pelos orgaos governamentais para um determinado fim. 

1.4.3 Classificagao da Pesquisa Segundo a Natureza dos Dados 

Do ponto de vista da natureza dos dados a pesquisa e qualitativa com 

obtengao dos dados no que se refere aos gastos com pessoal na esfera municipal, 

no periodo correspondente a 1999 - 2006. De acordo com Gonsalves (2001, p. 68) 

"a pesquisa qualitativa preocupou-se com a compreensao, com a interpretag§o do 

fenomeno, considerando o significado que os outros dao as suas praticas, o que 

impoe ao pesquisador uma abordagem hermeneutica". De forma mais simples, 

Beuren et al (2003, p. 92) asseveram que: 

Na pesquisa qualitativa concebem-se analises mais profundas em relagao 
ao fenomeno que esta sendo estudado. A abordagem qualitativa visa 
destacar caracterfsticas nao observadas por meio de um estudo 
quantitative, haja vista a superficialidade deste ultimo. 

1.4.4 Definigoes das Variaveis 

Os objetivos estabelecidos neste trabalho visam analisar a aplicabilidade da 

Lei de Responsabilidade Fiscal no municipio de Pombal, correspondente ao 

exercicio financeiro de 1999 a 2006, no que se refere aos limites concernentes aos 

gastos com pessoal. 

Dessa forma, serao estudas algumas variaveis que servirao de respaldo para 

o entendimento desse estudo: 



20 

a) Lei de Responsabilidade Fiscal 

b) Receita Corrente Liquida 

c) Despesas com Pessoal 

Variaveis Definicoes 
Lei n° 101/00. Denominada Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF) 
Foi sancionada em 04 de maio de 2000 e 

estabelece normas de financas publicas 

voltadas para a responsabilidade fiscal e da 

outras providencias. Seu principal objetivo e 

proporcionar responsabilidade na gestao 

fiscal, mediante acao planejada e 

transparente que objetiva prevenir riscos e 

corrigir desvios capazes de afetar o equilfbrio 

das contas publicas. 

Receita Corrente Lfquida - RCL Destaca-se como importante conceito para a 

operacionalizacao da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, visto que, ela serve 

de base de calculo para os limites relativos a 

despesa com pessoal. Para tanto, entende-se 

como RCL: o somatorio das receitas 

tributarias, de contribuicoes, patrimoniais, 

industrials, agropecuarias, de servicos, 

transferencias correntes e outras receitas 

correntes, deduzidas as contribuicoes dos 

servidores para o custeio do respectivo 

sistema de previdencia e assistencia social e 

menos as receitas da compensacao 

financeira da contagem reciproca do tempo 

de contribuicao para aposentadoria na 

administracao publica e na atividade privada. 

Despesas com Pessoal A LRF define despesa com pessoal a soma 

dos gastos do ente da federacao com os 

ativos, os inativos e os pensionistas; os 

relativos a mandatos eletivos, cargos, funcoes 

ou empregos civis e de membros do Poder 

Executivo e do Poder Legislativo, com 

quaisquer especies remuneratorias, bem 

como encargos sociais e contribuicoes 

recolhidas pelo ente as entidades de 

previdencia. 

Quadro 2: Definicoes das Variaveis 
Fonte: Adaptado dos dispositivos contidos na Lei de Responsabilidade Fiscal n° 101, de 04 de maio 

de 2000. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V 
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1.4.5 Coleta de Dados 

A coleta de dados desta pesquisa foi estrutura da seguinte maneira: 

a) Pesquisa documental ou de fonte primaria 

Na definicao de Lopes (2006, p. 220) os documentos de fonte primaria "sao 

aqueles de primeira mao, provenientes dos proprios orgaos que realizam a 

observacao. Englobam todos os materials, ainda nao elaborados, escritos, ou nao, 

que podem servir como fonte de informacao para a pesquisa cientifica". 

Como fontes primarias foram utilizados, nesta pesquisa, os documentos dos 

relatorios contabeis constantes na Prefeitura Municipal de Pombal, tais como: 

Balance Geral do Municipio de Pombal, Balanco Geral da Camara Municipal de 

Pombal, Relatorio de Gestao Fiscal (RGF) e Relatorio Resumido da Execugao 

Orcamentaria (RREO). 

b) Pesquisa bibliografica ou de fonte secundaria 

A pesquisa bibliografica se deu mediante a coleta de material ja elaborado e 

publicado sobre o tema da pesquisa, quais sejam: livros, revistas, artigos, 

periodicos, dentre outros. 

1.5 Organizacao do Trabalho 

Este trabalho encontra-se dividido em quatro capitulos, alem das referencias 

e anexo. Nos capitulos sao ressaltados os seguintes aspectos: 

No capitulo I, intitulado como INTRODUCAO aborda os aspectos iniciais, 

focando o tema e problema da pesquisa, justificando a sua importancia, os objetivos 

estabelecidos, as definicoes das varaveis, a coleta de dados e os procedimentos 

metodologicos. 

O capitulo II trata da FUNDAMENTACAO TEORICA e relata estudos sobre a 

Lei de Responsabilidade Fiscal; a Receita Corrente Liquida; os limites estabelecidos 
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no tocante aos gastos com pessoal; os principios constitucionais da administracao 

publica; e as receitas e despesas na administracao publica. 

A DESCRICAO E ANALISE DOS DADOS estao no capitulo III onde se 

verifica a analise dos gastos com pessoal e a sua adequacao ao que estabelece a 

Lei de Responsabilidade Fiscal, evidenciando a receita arrecada, a Receita Corrente 

Liquida e as despesas com pessoal. 

No capitulo IV estao as CONCLUSOES E RECOMENDACOES sobre o 

trabalho realizado, onde constata-se o alcance dos objetivos geral e especificos. 

Resume os resultados do estudo, alem de apresentar recomendacoes para futuras 

pesquisas. 
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2 FUNDAMENTACAO TEORICA 

2.1 A Lei de Responsabilidade Fiscal: aspectos gerais 

A Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000, denominada Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF), tern amparo legal no Capitulo II (das financas 

publicas) do Titulo VI (da tributacao e do orcamento) e regulamenta o art. 163 da 

Constituicao Federal (CF) de 1988, o qual estabelece a necessidade da implantacao 

de uma Lei Complementar para dispor sobre financas publicas. 

Assim estabelece este dispositivo: 

Art. 163. Lei complementar dispora sobre: 
I - financas publicas; (grifo nosso) 
II - dfvida publica externa e interna, incluida a das autarquias, fundacoes e 
demais entidades controladas pelo poder publico; 
III - concessao de garantias pelas entidades publicas; 
IV - emissao e resgate de titulos da divida publica; 
V - fiscalizacao financeira da administracao publica direta e indireta; 
(Redacao dada pela Emenda Constitucional n° 40, de 2003) 
VI - operacoes de cambio realizadas por orgaos e entidades da Uniao, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municipios; 
VII - compatibilizacao das funcoes das instituicoes oficiais de credito da 
Uniao, resguardadas as caracteristicas e condicoes operacionais plenas 
das voltadas ao desenvolvimento regional. 

Ressalta-se ainda que a LRF esta dividida em dez capitulos, contendo 

setenta e cinco artigos. 

O principal objetivo da Lei de Responsabilidade Fiscal esta mencionado no 

seu art. 1° que consiste em estabelecer "normas de financas publicas voltadas para 

a responsabilidade na gestao fiscal". Explicitado no seu § 1°: 

§ 1° - A responsabilidade na gestao fiscal pressupoe a acao planejada e 
transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de 
afetar o equilfbrio das contas publicas, mediante o cumprimento de metas 
de resultados entre receitas e despesas e a obediencia a limites e 
condicoes no que tange a renuncia da receita, geracao de despesas com 
pessoal, da seguridade social e outras, dividas consolidada e mobiliaria, 
operacoes de credito, inclusive por antecipacao de receita, concessao de 
garantia e inscricao em Restos a Pagar. 
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Nessa linha de pensamento, Ferrari Pinto (2001, p. 12) afirma que o principal 

foco da LRF e a gestao fiscal, assim sendo, faz a seguinte explanacao: 

A LC n° 101/2000 visa, antes de tudo, disciplinar o comportamento do 
gestor publico, a luz dos princfpios eticos ligados a Administracao, como 
planejamento, equilfbrio financeiro, economicidade, produtividade, 
transparencia, controle e responsabilidade. Seu foco e a gestao fiscal, 
conceito que ampliou em relacao ao uso corrente do termo, pois inclui nele 
aspectos relativos ao planejamento, ao orcamento, a programacao 
financeira e ao fluxo de caixa; a receita, inclusive a tributacao, e a despesa; 
a execugao orcamentaria e financeira; as transferencias; ao endividamento; 
ao patrimonio publico e a previdencia social, (grifo nosso) 

Com base nessas premissas percebe-se que o intento de implantar acao 

planejada e transparente e, sobretudo, o de prevenir riscos e corrigir desvios, 

visando o equilibrio das contas publicas no Brasil. 

Os instrumentos utilizados pela lei sao a fixacao de metas para as receitas e 

despesas, obediencia aos limites no que se refere a despesa com pessoal, 

condicoes e limites para a renuncia da receita, dividas consolidadas, dentre outros. 

Nascimento e Debus (2002, p. 10) amparados no que preceitua o art. 1°, § 1° 

da LRF, elencam os seguintes componentes inseridos no conceito de gestao fiscal 

responsavel: 

a) acao planejada e transparente; 

b) preveneao de riscos e correcao de desvios que afetem o equilibrio das 

contas publicas; 

c) garantia de equilibrio nas contas, via cumprimento de metas de resultados 

entre receitas e despesas, com limites e condicoes para a renuncia de 

receita e a geracao de despesas com pessoal, seguridade, divida, 

operacoes de credito, concessao de garantia e inscricao em restos a 

pagar. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal foi estruturada em quatro grandes pilares 

norteadores: planejamento, transparencia, controle e responsabilidade que, segundo 
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Khair (2001, p.16) seriam assim descritos: 

O planejamento, que e o aprimoramento pela criacao de novas 
informagoes, metas, limites e condicoes para a renuncia de receita, para a 
geracao de despesa, inclusive com pessoal e de seguridade, para assuncao 
de dividas, para a realizagao de operacoes de credito, incluindo o ARO, e 
para a concessao de garantias. (grifo do autor). 
A transparencia, que e concretizada com a divulgacao ampla, inclusive 
pela internet, de quatro novos relatdrios de acompanhamento da gestao 
fiscal, que permitem identificar receitas e despesas: Anexo de Metas 
Fiscais; Anexo de Riscos Fiscais; Relatorio Resumido da Execucao 
Orcamentaria; Relatorio de Gestao Fiscal, (grifo do autor). 
O controle, que e aprimorado pela maior transparencia e qualidade das 
informacoes exigindo uma acao fiscalizadora mais efetiva e continua dos 
Tribunals de Contas. (grifo do autor). 

A responsabilizacao, que devera ocorrer sempre que houver o 
descumprimento das regras, com a suspensao das transferencias 
voluntarias, das garantias e da contratacao de operacoes de credito, 
inclusive ARO. Os responsaveis sofrerao as sancoes previstas na legislacao 
que trata dos crimes de responsabilidade fiscal, (grifo do autor). 

Ressalta-se dessa forma que a LRF veio, antes de tudo, promover uma 

mudanga no comportamento dos administradores publicos, buscando reverter as 

praticas adotadas anteriormente, as quais, geravam o desequillbrio das financas; 

proporcionando tambem, oportunidade a todos os cidadaos o acesso as 

informagoes, mediante uma ampla divulgagao, inclusive pela Internet, dos relatorios 

de acompanhamento da gestao fiscal, ao mesmo tempo em que assegura a 

participagao da sociedade obtida na discussao mediante a adogao do Sistema de 

Planejamento Integrado, que Segundo KOHAMA (2003, p. 57), comentando o Art. 

165, assim se expressa: "o Sistema de Planejamento Integrado no Brasil, tambem 

conhecido como Processo de Planejamento-Orgamento, consubstancia-se nos 

seguintes instrumentos: Piano Plurianual (PPA); Lei de Diretrizes Orgamentarias 

( LDO) e Lei de Orgamentos Anuais (LOA)". 

2.1.1 Instrumentos de Planejamento das Agoes de Responsabilidade de Gestao 

Fiscal 

Pode-se dizer que os instrumentos de planejamento foram implantados na 

administragao publica objetivando, sobretudo, assegurar a transparencia da gestao 

fiscal oportunizando a participagao popular durante os processos de elaboragao do 

Piano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orgamentarias e da Lei Orgamentaria Anual. 
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2.1.1.1 Piano Plurianual 

O Piano Plurianual de acordo com Kohama (2003, p. 57): 

E um piano de medio prazo, atraves do qual procura-se ordenar as acoes 
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 nivel dos governos estaduais e municipais. 

Dessa forma, constata-se que o Piano Plurianual pode ser considerado como 

o principal instrumento de planejamento das acoes desenvolvidas pela gestao 

publica, tendo em vista que, neste piano deverao confer todas as metas que serao 

desenvolvidas durante o periodo de quatro anos. 

Nascimento e Debus (2002, p. 17) corroboram ao contemplarem a ideia de 

que o PPA e considerado como o "documento de mais alta hierarquia no sistema de 

planejamento de qualquer ente publico, razao pela qual todos os demais pianos e 

programas devem subordinar-se as diretrizes, objetivos e metas nele estabelecidos". 

O PPA segundo Chalfun (2001) deve ser elaborado durante o primeiro ano 

de mandato do chefe do executivo, sendo que, sua validade comeca no segundo 

ano de mandato do gestor publico, com o termino de sua vigencia ate o primeiro ano 

de mandato do gestor subsequent^. 

O autor supracitado justifica ainda que: 

A logica que presidiu a criacao do PPA com tal periodicidade foi a de que 
quando um governo assume o poder tern o primeiro ano para propor seu 
programa de trabalho, adaptar sua plataforma eleitoral ou de campanha a 
forma de uma lei que norteara o planejamento e as acoes da Administracao 
durante todo o seu mandato (2001, p. 27). 

Desse modo, o motivo da periodicidade quadrienal do PPA, tendo o inicio da 

sua aplicabilidade a partir do segundo ano do mandato do chefe do executivo esta 

no fato de evitar a descontinuidade do planejamento elaborado pelo governo 

anterior, assim sendo, cada gestor publico executara um ano do PPA do seu 

antecessor e, por conseguinte, os tres anos do Piano Plurianual elaborados pela sua 

gestao. 
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2.1.1.2 Lei de Diretrizes Orgamentarias 

Em consonancia com o art. 165, § 2° da Constituicao Federal de 1988, a Lei 

de Diretrizes Orgamentarias compreendera as metas e prioridades da administragao 

publica, incluindo as despesas de capital para o exercicio financeiro subsequent^, 

para tanto, segundo Kohama (2003) a LDO tern a finalidade de priorizar as metas 

contidas no PPA e tambem nortear a elaboragao dos oreamentos anuais. 

Entretanto, cabe ressaltar que a Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe 

importantes funcoes em relacao a LDO, destacando-se as mais importantes, 

segundo Nascimento e Debus (2002, p. 17): 

a) dispor sobre o equilibrio entre receitas e despesas; 

b) estabelecer criterios e formas de limitacao de empenho, na ocorrencia de 

arrecadacao da receita inferior ao esperado, de modo a comprometer as 

metas de resultado primario e nominal previstas para o exercicio; 

c) dispor sobre o controle de custos e avaliagao dos resultados dos 

programas financiados pelo orcamento; 

d) disciplinar as transferencias de recursos a entidades publicas e privadas; 

e) quantificar o resultado primario a ser obtido com vistas a reducao do 

montante da divida e das despesas com juros; 

f) estabelecer limitagoes a expansao de despesas obrigatorias de carater 

continuado. 

Os autores acima citados complementam dizendo que a LRF instituiu os 

anexos que deverao integrar a Lei de Diretrizes Orgamentarias. Trata-se do Anexo 

de Metas Fiscais, que segundo Luiz et al (2003, p. 17-18) "serao estabelecidas metas 

anuais [...] no que diz respeito as receitas e despesas, aos resultados nominal e 

primario e ao montante da divida publica para tres exercicios [...]"; e o Anexo de 

Riscos Fiscais "onde sao avaliados os passivos contingentes e outros riscos 

capazes de afetar as contas publicas, informando as providencias a serem tomadas, 

caso se concretizem". 
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2.1.1.3 Lei Orgamentaria Anual 

Segundo Khair (2001, p. 32) "a Lei Orgamentaria Anual devera ser elaborada 

de forma compativel com o Piano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orgamentarias e a 

Lei de Responsabilidade Fiscal". 

Nessa mesma linha de pensamento Kohama (2003) concorda ao afirmar que 

a elaboragao da LOA objetiva viabilizar a concretizagao do que foi estabelecido no 

Piano Plurianual obedecendo a Lei de Diretrizes Orgamentarias. 

Em conformidade com o § 5° do art. 165 da Constituigao Federal de 1988 

nessa lei estao inseridos tres orgamentos: 

a) o orgamento fiscal que sera direcionado aos tres poderes publicos, seus 

fundos, orgaos e entidades da administragao direta e indireta, inclusive 

fundagoes instituidas e mantidas pelo poder publico; 

b) o orgamento de investimento das empresas em que o Estado, de forma 

direta ou indireta, detem a maioria do capital social com direito a voto; 

c) e o orgamento da seguridade social, que devera abranger todas as 

entidades e orgaos a ela vinculados, da administragao direta ou indireta, 

bem como os fundos de fundagoes instituidos e mantidos pelo poder 

publico. 

2.1.2 Abrangencia da Lei de Responsabilidade Fiscal 

A abrangencia da LRF esta mencionada em seus §§ 2° e 3° do art. 1° da 

referida lei, que abaixo se transcreve: 

Art. 1° - Esta Lei Complementar estabelece normas de financas publicas 
voltadas para a responsabilidade na gestao fiscal, com amparo no Capitulo 
II do Tftulo VI da Constituigao. 
[...] 
§ 2° As disposieoes desta Lei Complementar obrigam a Uniao, os Estados, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
0 Distrito Federal e os Municipios. 
§ 3° Nas referencias: 
1 - a Uniao, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municipios, estao 
compreendidos: 
a) o Poder Executivo, o Poder Legislativo, neste abrangidos os Tribunals de 
Contas, o Poder Judiciario e o Ministerio Publico; 
b) as respectivas administracoes diretas, fundos, autarquias, fundagoes e 
empresas estatais dependentes. 



29 

Dessa forma, a Lei Complementar n° 101/00 abrange tanto a administracao 

direta, tambem conhecida como administracao centralizada, que segundo Kohama 

(2003, p.34-35) "e aquela que se encontra integrada e ligada, na estrutura 

organizacional, diretamente ao chefe do Poder Executivo", como tambem a 

administracao indireta ou descentralizada, que e "aquela atividade administrativa, 

caracterizada como servico publico ou de interesse publico, transferida ou deslocada 

do Estado, para outra entidade por ele criada ou cuja criacao e por ele autorizada.". 

Ainda no tocante a administracao direta Kohama (2003) enfatiza que e 

constituida pelos servigos integrados na estrutura administrativa, nos diversos 

ambitos, conforme segue: 

a) Federal - Presidente da Republica e dos Ministros; 

b) Estadual - Gabinete do Governador e Secretarias de Estado; 

c) Municipal - Gabinete do Prefeito e Secretarias Municipals. 

Destaca-se tambem que, em relacao a administragao direta, a Lei de 

Responsabilidade Fiscal abrange todos os entes federativos, contemplando o Poder 

Executivo, o Poder Legislativo, neste incluidos os Tribunals de Contas, o Poder 

Judiciario e o Ministerio Publico. 

Com relagao a administragao indireta estao Inseridas neste contexto as 

autarquias, fundagoes, fundos, e empresas estatais dependentes. 

2.2 Receita Corrente Liquida como Parametro dos Limites de Gastos com 

Pessoal 

O Capitulo I da Lei Complementar n° 101/00 contempla dispositivos 

importantes para a operacionalizagao da referida lei, principalmente no que tange ao 

atendimento de limites: a Receita Corrente Liquida - RCL. 
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Dessa maneira, o inciso IV do art. 2°, da LRF coneeitua RCL: 

Art. 2° - Para efeitos desta Lei Complementar, entende-se como: 
IV - receita corrente liquida: somatorio das receitas tributarias, de 
contribuicoes, patrimoniais, industrials, agropecuarias, de servicos, 
transferencias correntes e outras receitas tambem correntes [...] 

Importante ressaltar que, as deducoes que devem ser efetuadas para o 

calculo da RCL estao explicitadas nas alineas a, b, e c do supracitado inciso, assim 

definidas: por determinacao constitucional ou legal, os valores transferidos da Uniao 

aos Estados e Municipios, bem como as contribuicoes mencionadas na alinea "a" do 

inciso I e no incido II do art. 195, e no art. 239 da CF; as parcelas entregues aos 

municipios, por determinacao constitucional, advindas do Estado; e, em se tratando 

de Uniao, Estados e Municipios, as contribuicoes dos servidores para o custeio do 

seu respectivo sistema previdenciario e assistencia social e das receitas originaria 

de compensaeao financeira, citada no § 9° do art. 201 da Constituicao Federal de 

1988, respectivamente. 

Cruz et al (2002) ao analisarem essa conjuntura, sao categoricos e fazem a 

seguinte observacao: embora a LRF mencione o § 9° do art. 201, na Constituicao 

Federal de 1988 inexiste o supracitado paragrafo, para tanto, faz-se necessario 

recorrer a EC - Emenda Constitucional n° 20 de 15 de dezembro de 1998. Assim 

estabelece este dispositivo: 

Art. 201 [...] 

§ 9° Para efeito de aposentadoria, e assegurada a contagem reciproca do 
tempo de contribuicao na administragao publica e na atividade privada, rural 
e urbana, hipotese em que os diversos regimes de previdencia social se 
compensarao financeiramente, segundo criterios estabelecidos em lei. 

Prosseguindo Cruz et al (2002, p. 25) respaldados na interpretacao do citado 

paragrafo assim se expressam: " [...] tanto a receita diretamente obtida junto ao 

servidor, quanta a resultante da compensacao obtida junto a outro ente ou orgao, 

porforca do dispositivo constitucional sao dedutiveis na base de calculo". 

A seguir, o § 1° do art. 2° da LRF faz referencias as parcelas integrantes para 

base de calculo da RCL, para tanto, sao mencionados os valores pagos e recebidos 

em detrimento da LC n° 87/96, que segundo Cruz et al (2002) sao os constantes da 

Lei Kandir e os reflexos de movimentacao financeira que causam sobre as receitas 
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dos Estados e Municipios, como parcela integrante tambem e considerado o fundo 

previsto no art. 60 do Ato das Disposicoes Constitucionais Transitorias, que de 

acordo com Cruz et al (2002) sao os direcionados a eliminacao do analfabetismo e 

universalizacao do ensino fundamental, amparados pelo art. 212 da CF. 

No § 3° do art. 2° "a receita corrente liquida sera apurada somando-se as 

receitas arrecadadas no mes de referenda e nos onze anteriores, excluidas as 

duplicidades". Compreende-se que o periodo de apuracao da RCL deve ser de um 

ano, porem, nao necessariamente o ano civil. O inicio de apuracao tera como 

referenda o mes em que se estiver calculando a RCL, excluindo do computo as 

duplicidades. Segundo consta no Manual Basico do Tribunal de Contas de Sao 

Paulo (2007, p. 42) a "duplicidade acontece quando se conta, duas vezes, os 

repasses [...] da Prefeitura para uma autarquia municipal; uma vez como receita 

geral da Prefeitura, outra na autarquia, como receita transferida". O referido Manual 

(2007, p. 42-43) menciona ainda, que no intuito de eliminar essas duplicidades a 

"Secretaria do Tesouro Nacional mediante varias portarias, impos o fim das 

transferencias orgamentarias entre entidades de um mesmo nivel de governo, sao 

agora financeiras esses repasses (extra-orcamentarios)". 

De forma objetiva, e, mencionando as parcelas dedutiveis e as integrantes 

para a composicao do calculo da RCL, Khair (2001, p. 21) assim define Receita 

Corrente Liquida: 

A receita corrente liquida (RCL) e a receita corrente menos a contribuicao 
dos servidores para a previdencia e assistencia social e menos as receitas 
da compensacao financeira da contagem reciproca do tempo de 
contribuicao para aposentadoria na administragao publica e na atividade 
privada. Estao compreendidas as transferencias constitucionais, inclusive as 
da Lei Kandir e do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental 
(Fundef). 

Para melhor elucidar o acima exposto veja, a seguir, o Quadro 3: 
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Receitas Correntes 

(+) Tributaria 

(+) de Contribuicoes 

(+) Patrimoniais 

(+) Industriais 

(+) Agropecuarias 

(+) de Servicos 

(+) Transferencias Correntes 

(+) Outras Receitas Correntes 

Subtotal 1 

( - ) Contribuicoes Previdenciarias1 

( - ) Receitas de Compensacao Financeira2 

Subtotal 2 

(+) Saldo Lei Kandir3 

(+) Saldo FUNDEF 4 

(=) Receita Corrente Liquida 

Quadro 3: Composicao do Calculo da Receita Corrente Liquida 
Fonte: Chalfun (2001, p. 14) 

2.3 Gastos com Pessoal: Conceito e Limitacao 

De acordo com o disposto no art. 18 da LRF define-se como despesa total 

com pessoal, in verbis: 

Art. 18 - Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como 
despesa total com pessoal: ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA somatdrio dos gastos do ente da Federagao 
com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, 
cargos, fungdes ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com 
quaisquer esp6cies remuneratdrias, tais como vencimentos e vantagens, 
fixas e variaveis, subsidios, proventos da aposentadoria, reformas e 
pensoes, inclusive adicionais, gratificagoes, horas extras e vantagens 
pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuigdes 
recothidas pelo ente as entidades de previdencia. 

1 Referente a contribuigao dos servidores para o custeio do seu sistema de previdencia e assistencia 
social. 
2 Referente as receitas provenientes da composicao financeira, citada no § 9° do art. 201 da 
Constituicao. 
3 Referente aos valores pagos e recebidos em decorrencia da Lei Complementar n° 87, de 13 de 
setembro de 1996 (Lei Kandir, que trata da desoneragao do ICMS das exportacoes). 
4 Referente ao fundo - FUNDEF - previsto no art. 60 do Ato das Disposigoes Constitucionais 
Transitorias (destinagao, nos Estado e Municipio, de 15% da receita de impostos e de transferencias, 
previstas no art. 212 da Constituigao Federal, a manutengao e ao desenvolvimento do ensino 
fundamental, com o objetivo de assegurar a universalizagao de seu entendimento e a remuneragao 
condigna do magisterio). 
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Pressupoe que o legislador ao eiaborar o texto do referido art. preocupou-se 

em especificar e exemplificar as despesas que se enquadram no somatdrio da 

despesa de pessoal, para tanto, sao mencionadas as de carater remuneratorios, 

excetuando assim, as de carater indenizatorio. 

Nesse contexto, Cruz et al (2002, p. 75) assim se manifestam: 

Deve-se preliminarmente distinguir entre despesas de pessoal de carater 
remuneratorio e despesas de pessoal de carater indenizatorio. As de carater 
indenizatorio, tais corno diarias, ajuda de custo, vale-alimentacao nao 
integram, na nossa opiniao, a base de calculo da despesa total com 
pessoal. 

2.3.1 Limitagao dos Gastos com Pessoal 

Os limites explicitados na Lei de Responsabilidade Fiscal podem ser 

aplicados a todos os entes federativos: Uniao, Estados, Distrito Federal e 

Municipios, contemplando o Poder Executivo, as respectivas administracoes diretas, 

fundos, autarquias, fundagoes e empresas estatais dependentes, o Poder 

Legislativo, incluindo os Tribunals de Contas, o Poder Judiciario e o Ministerio 

Publico. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal em seu art. 19 fixou limites diferenciados 

para os entes da federagao aplicaveis a despesa total com pessoal, tomando como 

parametro a RCL. Assim sendo, para a Uniao, foi estabelecido, como limite, o 

percentual de 50 % (cinquenta por cento) e para Estados e Municipios, o percentual 

de 60% (sessenta por cento). Cabe enfatizar que, em conformidade com o § 2° do 

art. 18 da LRF, o periodo de apuragao da despesa total com pessoal resultara do 

somatdrio dos gastos com pessoal do mes em referenda com as dos onze 

imediatamente anteriores, observando o regime de competencia. 

Ressalta-se ainda que, alem dos percentuais previstos no art. 19, 

concernentes a cada ente da federagao, a LRF estabeleceu limites especificos, 

fragmentados entre os Poderes e os Orgaos, assim definidos: 

Para a Uniao, em consonancia com o que estabelece o art. 20, inciso I, da 

LRF, os limites especificos sao explicitados pelos seguintes percentuais: 

a) 2,5 % (dois inteiros e cinco decimos por cento) para o Poder Legislativo, 

incluido o Tribunal de Contas da Uniao; 

b) 6% (seis por cento) para o Poder Judiciario; 
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c) 40,9 % (quarenta inteiros e nove decimos por cento) para o Poder 

Executivo; 

d) 0,6% (seis decimos por cento) para o Ministerio Publico da Uniao. 

Destaque que, o montante desses percentuais supracitados resultara no 

percentual limite da Uniao, ou seja, 50 % da receita corrente liquida. 

Para os Estados, de acordo com o inciso II do mencionado art., foram 

estabelecidos os seguintes limites: 

a) 3 % (tres por cento) para o Legislativo, incluindo-se o Tribunal de Contas 

do Estado; 

b) 6% (seis por cento) para o Judiciario; 

c) 49 %(quarenta e nove por cento) para o Executivo; 

d) 2% (dois por cento) para o Ministerio Publico dos Estados. 

E, por fim, para os Municipios, os limites especificos foram assim definidos: 

a) 6% (seis por cento) para o Legislativo, incluindo-se o Tribunal de Contas do 

Municipio, quando houver; 

b) 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Executivo. (art. 20, III) 

Nascimento e Debus (2002, p. 27) relacionam as despesas que nao serao 

computadas para fins dos limites estabelecidos no § 1°, Incisos I, II, III, IV, VI do art. 

19 da LRF, assim definidas: 

As despesas com indenizacao por demissao de servidores ou empregados; 
As despesas relativas ao incentivo a demissao voluntaria, o chamado PDV. 
Nao faria sentido decisao diferente, ja que, por ocasiao do afastamento, o 
servidor recebe valores superiores aqueles que receberia se continuasse na 
ativa. Em outras palavras, o PDV, em geral utilizado pontualmente e dirigido 
ao conjunto dos servidores, aumentara a despesa com pessoal no mes em 
que estiver sendo executado. Sua contagem no limite de pessoal 
desestimularia programas dessa natureza; 
As despesas com pessoal verificadas em decorrencia de convocacao 
extraordinaria do Congresso Nacional; 
As despesas decorrentes de decisao judicial (em geral classificadas na 
rubrica "Sentencas Judiciais"), e da competencia de perfodo anterior ao da 
apuracao das despesas com pessoal (somando-se o mes de referenda com 
os onze meses anteriores), de acordo com o § 2° do artigo 18; 
As despesas com pessoal do Estado do Amapa, Roraima e do Distrito 
Federal, custeadas pela Uniao. Parece logico que, se estas despesas nao 
sao pagas com as receitas destes Estados, nao ha porque serem somadas 
aos limites (60%). 
As despesas com inativos custeadas com recursos de fundos proprios. 
Atente-se para o fato de que as receitas originarias das contribuicoes a 
fundos nao compoem o calculo da RCL, o que torna nula esta operacao do 
ponto de vista contabil. 
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Dispoe o Paragrafo unico do art. 22 da LRF que "se a despesa total com 

pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, sao vedados ao Poder 

ou Orgao referido no art. 20 que houver incorrido no excesso", estabelecendo assim, 

segundo Cruz et al (2002, p. 117) "uma especie de limite prudencial, como era 

denominado no projeto original" e nesse contexto, a lei elenca inumeras vedacoes, 

conforme consubstancia os Incisos I, II, III, IV, V do art. 22: 

I - concessao de vantagens, aumento, reajustes ou adequacao de 
remuneracao a qualquer titulo, salvo os derivados de sentenca judicial ou 
de determinacao legal ou contratual, ressalvada a revisao prevista no inciso 
X do art. 37 da Constituicao; 
II - criacao de cargo, emprego ou funcao; 
III - alteracao de estrutura de carreira que implique aumento de despesa; 
IV - provimento de cargo publico, admissao ou contratacao de pessoal a 
qualquer titulo, ressalvada a reposicao decorrente de aposentadoria ou 
falecimento de servidores das areas de educacao, saude e seguranca; 
V - contratacao de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do 
paragrafo 6° do art. 57 da Constituicao e as situacoes previstas na Lei de 
Diretrizes Orcamentarias. 

Nesse sentido, Cruz et al (2002, p. 118) mostram-se preocupados enfatizando 

que, "[...] enquanto perdurar o sinal de alerta, configurado pela apuracao de 

percentual de despesa igual ou superior a 95%, as medidas reparadoras sao de 

contensao de despesas. Atingindo o percentual maximo, estas serao de corte de 

despesas". (grifo do autor) 

Oportuno tambem destacar que, os Tribunals de Contas alertarao os Poderes 

ou Orgaos, quando estes ultrapassarem 90% (noventa por cento) do limite maximo 

permitido, de acordo com o que preceitua o art. 59, § 1°, II, da LRF. 

A LRF objetivando exercer o controle contabil, menciona no seu art. 22, o 

momento para verificacao do cumprimento dos limites estabelecidos para os gastos 

com pessoal. Ao final de cada quadrimestre se apura a despesa com pessoal, 

oportunidade em que se pode verificar se a despesa com pessoal esta acima do 

limite prudencial ou do limite maximo. Entretanto, para os municipios com populacao 

inferior a 50 mil habitantes, o inciso I do art. 63, faculta o prazo para verificacao dos 

limites, estabelecendo que podera ocorrer ao final de cada semestre. 

Ao referir-se ao assunto, Cruz et al (2002, p. 116) se posicionam com cautela: 

Independentemente de a base para a verificacao ser quadrimestral ou 
semestral, aconselha-se que o controle seja exercido mensalmente, como 
forma de permitir a correcao de rumo nos casos em que, previamente, se 
vislumbra um possivel excesso de despesas ao final do periodo regular de 
verificacao. 
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Se a despesa total com pessoal ultrapassar o limite maximo, o percentual 

excedente, de acordo com art. 23 da LRF, tera de ser eliminado nos dois 

quadrimestres seguintes, sendo pelo menos 1/3 no primeiro quadrimestre. Para o 

cumprimento dos limites estabelecidos, no prazo fixado, os municipios efetuarao a 

redugao de pelo menos 20% das despesas com cargos em comissoes e funcoes de 

confianca e a exoneracao dos servidores nao-estaveis; se essas medidas ainda nao 

forem suficientes, o servidor estavel podera perder o cargo, ou seja, as adocoes a 

serem tomadas sao as providencias previstas nos §§ 3° e 4° do art. 169 da CF de 

1988. 

Dentre as providencias a serem adotadas no intuito de eliminar o percentual 

excedente destaca-se tambem a faculdade da reducao temporaria da Jornada de 

trabalho proporcional a reducao de vencimentos. (art. 23, § 2° da LRF) 

Cruz et al (2002, p. 119) ao analisarem o contexto fazem o seguinte 

comentario: 

[...] trata-se de materia complexa, que, por certo, demandara grandes 
embates juridicos, pois existem controversias a respeito da 
constitucionalidade de leis que tratam de medidas que repercutem em 
reducao na remuneracao de funcionarios estaveis. 

O § 3° do art. 23, incisos I, II e III, da LRF, ainda preve; nao alcancada a 

redugao no prazo estabelecido, e enquanto perdurar o excesso, o ente nao podera: 

receber transferencias voluntarias; obter garantias, direta ou indireta, de outro ente; 

contratar operacoes de credito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da 

divida mobiliaria e as que visem a reducao das despesas com pessoal. 

Em comentario a este dispositivo Khair (2001, p. 14) assevera que: 

As penalidades constituem o aspecto mais contundente da lei. O 
descumprimento das regras leva a suspensao das transferencias 
voluntarias, das garantias e da contratacao de operacoes de credito, 
inclusive o ARO, podendo os responsaveis sofrer as sangoes previstas no 
Codigo Penal e na Lei 10.028/2000, que preve os crimes relacionados a Lei 
de Responsabilidade Fiscal (grifo do autor) 
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2.4 Relatorios Previstos na LRF como Subsidio na Verificacao dos Limites 

2.4.1 Relatorio Resumido da Execueao Orgamentaria 

O art. 165 da Constituicao Federal de 1988, no seu § 3° estabelece que "o 

Poder Executivo publicara ate 30 dias apos o encerramento de cada bimestre, 

Relatorio Resumido da Execueao Orgamentaria" - RREO, conforme ilustra o quadro 

a seguir: 

Bimestre Data-Limite da Publicacao 

Janeiro-Fevereiro 30 de margo 

Margo-Abril 30 de maio 

Maio-Junho 30 de julho 

Julho-Agosto 30 de setembro 

Setembro-Outubro 30 de novembro 

Novembro-Dezembro 30 de Janeiro 
Quadro 4: Prazo para Publicacao do RREO 
Fonte: Adaptado de Rodrigues (2001, p. 21) 

Entretanto, A LRF, no seu art. 52 estabelece as normas para publicagao do 

RREO, conforme determina o caput do citado art.: "O relatorio a que se refere o § 3° 

do art. 165 da Constituigao abrangera todos os Poderes e o Ministerio Publico, sera 

publicado ate trinta dias apos o encerramento de cada bimestre [...]". 

Importante destacar que o RREO, de acordo com Nascimento e Debus (2002, 

p. 82): 

E composto de duas pecas basicas e de alguns demonstrativos de suporte. 
As pegas basicas sao o balanco orcamentario, cuja funcao e especificar, por 
categoria economica, as receitas e as despesas, e o demonstrativo de 
execueao das receitas (por categoria economica e fonte) e das despesas 
(por categoria economica, grupo de natureza, funcao e subfuncao). 

Khair (2001, p. 76) em referenda ao assunto, enaltece a importancia do 

RREO, ao afirmar que: 

Embora seja chamado de relatorio resumido, o Relatorio Resumido da 
Execugao Orgamentaria da um amplo conjunto de informagoes ao 
Executivo, ao Legislativo e a sociedade sobre a execugao orgamentaria e 
sua previsao, permitindo a maior parte dos controles previstos na Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 
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Dentre as informagoes acima mencionadas, pode-se destacar, segundo 

Bruno (2001), as receitas realizadas e a realizar, a despesa liquidada e o saldo, 

valor da RCL apurada no periodo, relacao dos Restos a Pagar, os acrescimos e 

decrescimos sofridos pelo patrimonio da entidade, dentre outras. 

Cabe ressaltar que, em conformidade com o art. 63, II, "c", da LRF e facultada 

a divulgagao semestral dos demonstrativos de acompanhamento do RREO para 

os municipios com menos de cinquenta mil habitantes, entretanto, segundo o 

Manual do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo (2007) o corpo principal do 

RREO sera divulgado bimestralmente. (grifo nosso) 

2.4.2 Relatorio de Gestao Fiscal 

A Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu art. 54, estabelece que ao final de 

cada quadrimestre seja emitido o Relatorio de Gestao Fiscal - RGF, pelos Poderes 

e Orgaos. 

Oportuno destacar que, a LRF, faculta aos municipios com menos de 

cinquenta mil habitantes divulgarem semestralmente o supracitado relatorio. (art. 

63, II, "b") 

Segundo Nascimento e Debus (2002, p. 88), fundamentados no que 

estabelecem os dispositivos da LRF, afirmam que o RGF contera demonstrativos 

com informagoes inerentes: 

A despesa total com pessoal, divida consolidada, concessao de garantias e 
contragarantias, bem como operagoes de credito, devendo, no ultimo 
quadrimestre, ser acrescido de demonstrativos referentes ao montante das 
disponibilidades de caixa em trinta e um de dezembro, das inscrigSes em 
Restos a Pagar e da despesa com servigos de terceiros. 

Em se tratando do RREO e RGF, o Manual Basico do Tribunal de Contas de 

Sao Paulo (2007, 54) faz a seguinte explanagao: 

Por meio desses dois relatorios os controles interno e externo verificarao, 
periodicamente, a observancia dos limites e condigoes da Lei de 
Responsabilidade Fiscal.Tais demonstrativos ensejam o controle simultaneo 
da execugao orgamentaria. 



39 

2.5 Sinopse da Lei Complementar n° 101/20005 

Capitulo I - estabelece quais os entes da Federagao que estao sujeitos a Lei 

de Responsabilidade Fiscal e define a receita corrente liquida, que serve de 

referenda para o estabelecimento dos parametros e limites. 

Capitulo II - se refere ao planejamento, definindo novas regras para a Lei de 

Diretrizes Orgamentarias e para a Lei Orgamentaria Anual. 

Capitulo III - trata da receita, enfocando sua previsao, arrecadagao e 

condigoes para renuncia. 

Capitulo IV - enfoca a despesa, envolvendo sua geragao, as classificadas 

como obrigatorias de carater continuado e a de pessoal. Apresenta as definigoes, 

limites e controles para as despesas de pessoal e as despesas com a seguridade 

social. 

Capitulo V - apresenta o conceito de transferencias voluntarias e as 

condigoes para que possa ocorrer. 

Capitulo VI - estabelece as regras para a destinagao dos recursos publicos 

para o setor privado. 

Capitulo VII - trata da divida e do endividamento. Apresenta as definigoes 

basicas, os limites e as condigoes para a recondugao da divida aos seus limites. 

Estabelece as condigoes para a contratagao de operagoes de credito, para as ARO 

e para as respectivas garantias. 

Capitulo VIII - trata da gestao patrimonial, envolvendo a aplicagao da 

disponibilidade de caixa, da preservagao do patrimonio publico e das empresas 

controladas do setor publico. 

Capitulo IX - da as regras para a transparencia e fiscalizagao da gestao fiscal 

e para escrituragao das contas. Apresenta as informagoes do novo Relatorio 

Resumido da Execugao Orgamentaria e do Relatorio de Gestao Fiscal. Estabelece a 

tramitagao da prestagao das contas e as novas responsabilidades dos gestores 

publicos. 

Capitulo X - apresenta as disposigoes finais e transitorias. Sao fixados os 

momentos de eficacia de cada nova regra da lei e as condigoes especiais para os 

5 O texto apresentado neste item consta no Livro: KHAIR, Amir Antonio. Lei de Responsabilidade 

Fiscal: Guia de Orientacao para as Prefeituras. 2001, p. 18-19. 
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Municipios com menos de 50 mil habitantes. Preve as condicoes excepcionais, nas 

quais os prazos para o cumprimento dos limites da lei sao prolongados, e os limites 

especiais para as despesas de pessoal e com servicos de terceiros ate 2003. 

2.6 Administracao Publica 

Cretella (apud PINHO E NASCIMENTO, 2000, p. 146) define administragao 

publica "como a atividade que o Estado desenvolve por meio de atos concretos e 

executorios, para a consecucao, direta, ininterrupta e imediata dos interesses 

publicos". 

Desse modo, a administracao publica pode ser entendida como um conjunto 

de orgaos pelos qual o Estado desenvolve suas atividades que Ihe sao inerentes, de 

forma direta, continua e permanente, sempre visando atender aos interesses 

publicos. 

Para Meirelles (1997, p. 55): 

O estudo da Administracao Publica em geral, compreendendo a sua 
estrutura e as suas atividades, deve partir do conceito de Estado, sobre o 
qual repousa toda a concepgao moderna de organizacao e funcionamento 
dos servigos publicos a serem prestados aos administradores. 

Segundo Kohama (2003, p. 21) o "Estado e organizado com a finalidade de 

harmonizar sua atividade de forma que atinja o objetivo de promover e satisfazer a 

prosperidade publica, ou seja, o bem comum". 

De acordo com Meirelles (1997, p. 56): 

O Estado e composto de tres elementos: Povo, Territorio e Governo 
soberano. Povo e o componente humano do Estado; Territorio a sua base 
ffsica; Governo soberano, o elemento condutor do Estado, que detem e 
exerce o poder absoluto de autodeterminagao e auto-organizagao emanado 
do Povo. 

Para melhor esclarecimento Meirelles (1997) alerta ainda que embora 

Governo e Administragao caminhem juntos, sao termos distintos e expressam 

conceitos diversos nos varios aspectos. 
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Com esta afirmacao o Meirelles (1997, p. 60) prossegue enfatizando que: 

Governo - em sentido formal, e o conjunto de Poderes e orgaos 
constitucionais; em sentido material, e o complexo de funcoes estatais 
basicas; em sentido operacional, e a conducao politica dos negocios 
publicos. (grifo do autor) 
Administracao Publica - em sentido formal, e o conjunto de orgaos 
institufdos para a consecucao dos objetivos do Governo; em sentido 
material, e o conjunto das funcoes necessarias aos servicos publicos em 
geral; em acepcao operacional, e o desempenho perene e sistematico, legal 
e tecnico, dos servigos proprios do Estado ou por eles assumidos em 
beneficio da coletividade. (grifo do autor) 

2.6.1 Os Principios Constitucionais da Administracao Publica 

O Capitulo VIII, da Constituicao Federal, no caput do art. 37, trata dos 

Principios concernentes a Administragao Publica. 

De acordo com o art. 37 da Constituigao Federal ao referir-se aos principios 

da Administragao Publica, estabelece que: 

A Administragao Publica direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios obedecera aos 
principios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiencia (caput). 

Extrai-se do principio da legalidade que a Administragao Publica deve sempre 

se reger aos ditames da lei, nao podendo dela se distanciar. Desse teor, de forma 

sucinta, Martins (2002, p. 95) corrobora: "consiste o principio da legalidade em 

Administragao Publica fazer apenas aquilo que a lei determina". 

Com relagao ao principio da impessoalidade, pode-se dizer que consiste na 

neutralidade que devem ser desenvolvidas as atividades administrativas, visando 

sempre a atender ao interesse publico, vedando assim, praticas de atos que venham 

beneficiar interesse pessoal ou privado. 

Confirmando essa linha de pensamento, Moraes (2001, p. 307) afirma que: 

Este principio contempla a ideia [...] de que o administrador e o executor do 
ato, que serve de veiculo de manifestagao da vontade estatal, e, portanto, 
as realizagoes administrativo-governamentais nao sao do agente politico, 
mas sim da entidade publica em nome da qual atuou. 

Meirelles (1997) em referenda ao assunto, evidencia que o principio da 

impessoalidade e o mesmo principio da finalidade, em que o ato administrativo deve 
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ser praticado para o seu fim legal, e ainda afirma: "o que o principio da finalidade 

veda e a pratica de atos administrativos sem interesse publico ou conveniencia para 

a Administragao, visando unicamente a satisfazer interesses privados [...]" (p. 86). 

O principio da moralidade esta direcionado ao comportamento etico juridico 

do administrador. Para um melhor entendimento, Moraes (2001, p. 308) contribui ao 

afirmar que "o principio da moralidade esta intimamente ligado com a ideia de 

probidade, dever inerente do administrador publico" Nesse contexto, Martins (2002, 

p. 96) concorda ao dizer que "a moralidade envolve a honestidade, a probidade 

administrativa, evitando desvios de poder". 

Pode-se dizer, de forma resumida, que o principio da publicidade esta 

relacionado com a transparencia que a Administragao deve manter, permitindo o 

acesso ao publico dos atos administrativos por ela realizados, excepcionando, 

porem, os considerados sigilosos. 

Discorrendo sobre o tema, sumaria Martins (2002, p. 96) "a publicidade e a 

divulgagao oficial do ato administrativo para o conhecimento do publico". 

Entretanto, nesse contexto, cabe ressaltar o seguinte posicionamento: 

Lamentavelmente, por vicio burocratico, sem apoio em lei e contra a indole 
dos negocios estatais, os atos e contratos administrativos vem sendo 
ocultados dos interessados e do povo em geral, sob o falso argumento de 
que sao 'sigilosos', quando, na realidade, sao publicos e devem ser 
divulgados e mostrados a qualquer pessoa que deseje conhece-los e obter 
certidao (MEIRELLES, 1997, p. 86). 

O autor vai alem, assegurando que o sigilo dos atos administrativos so se 

admite nos "casos de seguranga nacional, investigagoes policiais ou interesse 

superior da Administragao a ser preservado em processo previamente declarado 

sigiloso nos termos do Dec. Federal 79099, de 6.1.77" (MEIRELLES, 1997, p. 86). 

A eficiencia na Administragao Publica visa a qualidade nos servigos publicos, 

Respaldando, Martins (2002, p. 96) afirma que: 

Na eficiencia, a Administracao Publica deve desenvolver servigos com 
presteza e perfeicao, visando aos resultados almejados pelo publico. O 
principio diz respeito nao s6 ao modo de atuagao do agente publico, mas 
tambem a organizacao, estruturacao e disciplina da Administragao Publica. 
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2.6.2 Receitas Publicas 

Expressa Bezerra Filho (2004, p. 52), de forma sucinta, que "a receita na 

Administracao Publica representa as operagoes de ingressos de recursos 

financeiros nos cofres publicos [...]". 

Sobre a materia, Kohama (2003 p. 82) e mais abrangente e assim se 

manifesta: 

Entende-se, genericamente, por Receita Publica todo e qualquer 

recolhimento feito aos cofres publicos, quer seja efetivado atraves de 

numerarios ou outros bens representatives de valores - que o Governo tem 

o direito de arrecadar em virtude de leis, contratos ou quaisquer outros 

titulos de que derivem direitos a favor do Estado -, quer seja oriundo de 

alguma finalidade especifica, cuja arrecadagao Ihe pertenca ou caso figure 

como depositario dos valores que nao Ihe pertencerem. 

E ainda complementa, 

Esse procedimento, utilizado pelas entidades publicas, e conhecido como 

regime de caixa, pois suas caracteristicas, para serem consideradas como 

receitas, estao ligadas ao momento do efetivo recolhimentos (recebimentos) 

pelos cofres publicos (KOHAMA, 2003, p. 82): 

Para melhor ilustrar o acima exposto: 

R E C E I T A N A 

A D M I N I S T R A C A O P U B L I C A 

C O N T A B I L I D A D E P E L O R E G I M E 

D E C A I X A 

T O D O S O S R E C E B I M E N T O S 

| R E C E I T A O R C A M E N T A R I A j I R E C E I T A E X T R A - O R C A M E N T A R I A 1 

• Recursos pertencentes 

ao estado 

• Previsiveis ou nao na loa 

• Fonte de recursos para 

financiamento da despesa 

publica 

• Recursos nao pertencentes 

ao estado 

de terceiros 

• Transitorias 

• Outras operacoes 

• Nao orcamentarias 

Figura 1: Procedimentos do Ingresso da Receita Publica 

Fonte: Bezerra Filho (2004, p. 52) 
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Aliomar Baleeiro (apud HARADA, 2001, p. 48) assim define do ponto de vista 

doutrinario: "Receita Publica e a entrada que, integrando-se no patrimonio publico 

sem quaisquer reserva, condigoes ou correspondencia no passivo, vem acrescer o 

seu vulto, como elemento novo e positivo. (grifo nosso)" 

As definigoes acima apresentadas sao divergentes, permitindo-se elaborar a 

seguinte sintese: 

Percebe-se que de acordo com o pensamento de Bezerra Filho (2004) e 

Kohama (2003), todo e qualquer ingresso aos cofres publicos caracteriza uma 

receita publica, seja ela de carater legal, ou temporario em que sua arrecadagao 

configure valores que nao pertencem ao Estado, podendo ser devolvido em qualquer 

ocasiao. Entretanto, na concepgao doutrinaria, pode-se constatar que nao sao 

consideradas receitas publicas as entradas ou ingressos em que o Estado detenha a 

fungao de depositario desses valores. 

Dessa forma, para ser caracterizada receita publica deve-se observar os 

ingressos que efetivamente integram o patrimonio publico, acrescendo-o como um 

elemento novo e positivo. 

Neste contexto, Harada (2001, p. 48) afirma que: 

O importante e deixar claro que o conceito de receita publica nao se 

confunde com o de entrada. Todo ingresso de dinheiro aos cofres publicos 

caracteriza-se uma entrada. Contudo, nem todo ingresso corresponde a 

uma receita publica. Realmente, existem ingressos que representam meras 

"entradas de caixa", como caugoes, fiangas, [...] que sao representatives de 

entradas provisorias que devem ser, oportunamente devolvidas. 

De acordo com Bezerra Filho (2004, p. 52), a Receita Publica classifica-se em 

dois grupos: Receita Orgamentaria e Receita Extra-orgamentaria. 

Receita Orgamentaria, segundo Kohama (2003, p. 84), "e a consubstanciada 

no orgamento publico, consignada na Lei Orgamentaria, cuja especificagao devera 

obedecer a discriminagao constante do Anexo n° 3, da Lei Federal n° 4.320/64". 

Para tanto, a classificagao legal da Receita Orgamentaria encontra-se fundamentada 

no art. 11 da referida Lei: 

Art. 11 - A receita classificar-se-a nas seguintes categorias economicas: 

Receitas Correntes e Receitas de Capital. 
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De acordo Kohama (2003, p. 85), citando o § 1° do Artigo 11, da Lei Federal 

n° 4.320/64: 

Sao Receitas Correntes as receitas tributarias, de contribuigoes, patrimonial, 

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

recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito publico ou 

privado, quando destinadas a atender despesas classificaveis em Despesas 

Correntes. 

De forma analoga, Bezerra Filho (2004, p.53) afirma que: 

Receitas Correntes - sao as receitas tributarias, de contribuigoes, 

patrimonial, industrial, agropecuaria, de servigos e outras de natureza 

semelhante, e, ainda, as provenientes de outras pessoas de Direito Publico 

ou Privado, quando destinadas a atender despesas classificaveis em 

Despesas Correntes. (grifo do autor) 

Segundo Kohama (2003, p. 88), citando o § 2° do Artigo 11, da Lei Federal n° 

4.320/64: 

Sao Receitas de Capital as provenientes da realizagao de recursos 

financeiros oriundos da constituigao de dividas; da conversao, em especie, 

de bens e direitos; os recursos recebidos de outras pessoas de direito 

publico ou privado, destinados a atender despesas classificaveis em 

Despesas de Capital e, ainda, o superavit do orgamento corrente. 

Bezerra Filho (2004, p. 53) contempla a ideia ao afirma que: 

Receitas de Capital - sao provenientes da realizagao de recursos 

financeiros oriundos de constituigao de dividas, da conversao, em especie 

de seus bens e direitos; os recursos recebidos de outras pessoas de Direito 

Publico ou Privado, destinados a atender despesas classificaveis em 

Despesas de Capital. O superavit do Orgamento Corrente [...] destina-se 

exclusivamente ao financiamento da Despesa de Capital, nao constituindo 

item da Receita Orgamentaria. (grifo do autor) 

Com referenda a conceituacao de Receitas Correntes e Receitas de Capital 

nao ha muito o que acrescentar, tendo em vista que, os autores acima mencionados, 

expressam suas definicoes mediante aos preceitos legais da Lei n° 4.320/64. 
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llustrando o acima exposto: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CLASSIF1CAQA0 DA RECEITA ORQAMENTARIA 

RECEITAS CORRENTES 

Tributarias 

Contribuigoes 

Patrimonial 

Agropecuaria 

Industrial 

Servicos 

Transferencia Correntes 

Outras Receitas Correntes 

RECEITAS DE CAPITAL 

Operacao de Credito 

Alienacao de Bens 

Amortizacao de Emprestimos 

Transferencia de capital 

Outras Receitas de Capital 

Figura 2: Detalhamento da Classificacao da Receita Orcamentaria 

Fonte:Bezerra Filho (2004, p. 55) 

Para Lima e Castro (2003, p. 52) sao Receitas Extra-Orgamentarias: 

As que nao podem ser previstas no orgamento ou tern carater transitorio. 

Correspondem a fatos de natureza estritamente financeira, decorrentes da 

propria gestao das entidades. O Estado, nesse caso, e simples depositario 

de valores que serao restituidos na epoca oportuna aos interessados, 

inclusive por decisao administrativa ou sentenca judicial. 

Portanto, depreende-se de forma sucinta que as Receitas Orcamentarias sao 

aquelas que integram ao Orgamento Publico, enquanto as Receitas Extra-

Orgamentarias independem de autorizagao legislativa, sao as entradas de carater 

compensatorias, podendo ser devolvidas, resultando assim, em compromissos 

exigiveis. 

Contudo, convem citar a Portaria Conjunta STN/SOF 6 n° 2, de 08 de agosto 

de 2007, que "considerando a necessidade de iniciar o processo que permite reunir 

em um so documento conceitos, regras e procedimentos relativos as receitas 

publicas" aprova a 4 a Edigao do Manual de Procedimentos das Receitas Publicas, 

que devera ser utilizado pela Uniao, Estados, Distrito Federal e Municipios. 

6 STN - Secretaria do Tesouro Nacional 

SOF - Secretaria de Orcamento Federal 
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Segundo o referido Manual: 

Os ingressos orgamentarios sao aqueles pertencentes ao ente publico 

arrecadados exclusivamente para aplicacao em programas e acoes 

governamentais. Estes ingressos sao denominados Receita Publica. 

Os ingressos extra-orgamentarios s3o aqueles pertencentes a terceiros 

arrecadados pelo ente publico exclusivamente para fazer face as exigencias 

contratuais pactuadas para posterior devolugao. Estes ingressos sao 

denominados recursos de terceiros. 

2.6.3 Despesas Publicas 

Kohama (2003) conceitua Despesa Publica como "os gastos fixados na lei 

orgamentaria ou em leis especiais e destinados a execugao dos servigos publicos e 

dos aumentos patrimoniais; [...]" 7 . Ao referir-se aos servigos publicos, Kohama 

(2003, p. 21) escreveu: "consideram-se servigos publicos o conjunto de atividades e 

bens que sao exercidos ou colocados a disposigao da coletividade, visando 

abranger e proporcionar o maior grau possivel de bem-estar social". 

O autor supracitado continua enfatizando que "[...] a despesa publica e 

atribuida e apropriada ao exercicio, de acordo com a sua real incidencia, ou seja, de 

acordo com a data do fato gerador", o que se pode perceber que contabilmente 

trata-se do regime de competencia. 

Silva (apud BEZERRA FILHO 2004, p. 72) assim define despesa publica: 

[...] todos os desembolsos efetuados pelo Estado no atendimento dos 

servigos e encargos assumidos no interesse geral da comunidade, nos 

termos da Constituigao, das leis, ou em decorrencia de contratos ou outros 

instrumentos. 

Na conceituagao de Lima e Castro (2003, p. 53): 

Defini-se como despesa publica o conjunto de dispendios do Estado, ou de 

outra pessoa de Direito Publico, para o funcionamento dos servigos 

publicos. Neste sentido, a despesa, como parte do orgamento, compreende 

as autorizagoes para gastos com as varias atribuigoes e fungoes 

governamentais Em outras palavras, as despesas publicas correspondem a 

distribuigao e ao emprego das receitas para o custeio de diferentes setores 

da Administragao e para os investimentos. 

7 Heilio Kahoma, (2003: 109) 
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Nesta mesma linha de pensamentos, Angelico (1987, p. 96) assevera que 

"constitui despesa publica todo pagamento efetuado a qualquer titulo pelos agentes 

pagadores". Para um melhor entendimento o autor acima citado, acrescenta que 

"saidas, desembolsos, dispendios ou despesas publicas sao expressoes sinonimas". 

As definicoes supracitadas sao convergentes, portanto, verifica-se que 

despesa pubica pode ser definida como sendo obrigacoes legais assumidas pela 

administragao publica, mediante lei orgamentaria ou especial, objetivando direcionar 

numerarios suficientes para atender a manutencao dos servigos publicos, visando 

desta forma, acolher os interesses da sociedade. 

Segundo Kohama (2003, p. 109) a despesa publica classifica-se em dois 

grandes grupos: 

a) Despesa Orgamentaria 

b) Despesa Extra-Orgamentaria 

Entende Angelico (1987, p. 96) que "despesa orgamentaria e aquela cuja 

realizagao depende de autorizagao legislativa e que nao pode efetivar-se sem 

credito orgamentario correspondente". Para elucidar e entender melhor o assunto, 

Bezerra Filho (2004) contempla ao enfatizar que credito e a autorizagao legal para a 

realizagao da despesa publica, e "considera-se que e credito orgamentario quando a 

autorizagao para a despesa e dada mediante inclusao da respectiva dotagao no 

Orgamento Publico" (p.36). 

Referenciando-se especificamente a despesa orgamentaria Kohama (2003, p. 

111) afirma que os artigos 12 e 13, bem como o Anexo 4, da Lei Federal n° 

4.320/64, apresentam a discriminagao da despesa orgamentaria, onde se identificam 

duas categorias economicas: Despesas Correntes e Despesas de Capital. 

Ainda segundo Kohama (2003, p. 111) as "despesas correntes sao os gastos 

de natureza operacional, realizados pela administragao publica, para a manutengao 

e o funcionamento de seus orgaos". 

Para melhor entender ao aspecto legal mencionado, a despesa corrente deve 

ser discriminada, obedecendo ao seguinte esquema: 
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D E S P E S A S CORRENTES 

Despesas de Custeio Transferencias Correntes 

Pessoal 

Material de Consumo 

Servigos de Terceiros e Encargos 

Diversas Despesas de Custeio 

Transferencias Intragovernamentais 

Transferencias Intergovernamentais 

Transferencias a Instituicoes 

Privadas 

Transferencias ao Exterior 

Transferencias a Pessoas 

Encargos da Divida Interna 

Encargos da Divida Externa 

Contribuigoes para Formagao do 

Patrimonio do Servidor Publico - PASEP 

Diversas Transferencias Correntes 
Quadro 5: Esquema de Discriminagao da Despesa Corrente 

Fonte: Adaptado de Kohama (2003, p. 112) 

Kohama (2003, p. 113) em referenda a despesas de capital assevera que: 

Sao gastos realizados pela administragao publica, cujo proposito e o de 

criar novos bens de capital ou mesmo de adquirir bens de capital ja em uso, 

como e o caso dos investimentos e inversoes financeiras, respectivamente, 

e que constituir§o, em ultima analise, incorporagoes ao patrimonio publico 

de forma efetiva ou atraves de mutagao patrimonial. 

Para melhor entender ao aspecto legal mencionado, a despesa de capital 

deve ser discriminada, obedecendo ao seguinte esquema: 

D E S P E S A S DE CAPITAL 

Investimentos Inversoes Financeiras Transferencias de Capital 

Obras e Aquisigao de Imoveis Transferencias 

Instalagoes Aquisigao de Outros Bens de Intragovernamentais 

Equipamentos e Capital ja em Utilizagao Transferencias 

Material Aquisigao de Bens para Intergovernamentais 

Permanente Revenda Transferencias a Instituigoes 

Investimentos em Aquisigao de Titulos de Privadas 

Regime de Credito Transferencias ao Exterior 

Execugao Aquisigao de Titulos Amortizagao da Divida 

Especial Representatives de Capital ja Interna 

Constituigao ou Integralizado Amortizagao da Divida 

Aumento do Constituigao ou Aumento de Externa 

Capital de Capital de Empresas Diferengas de Cambio 

Empresas Comerciais ou Financeiras Diversas Transferencias de 

Industrials ou Concessao de Emprestimos Capital 

Agricolas Depositos Compulsorios 

Diversos Diversas Inversoes 

Investimentos Financeiras 
Quadro 6: Esquema de Discriminagao da Despesa de Capital 

Fonte: Adaptado de Kohama (2003, p. 114) 
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De acordo com Angelico (1987, p. 98): 

Constitui-se despesas extra-orcamentarias os pagamentos que nao 

dependem de autorizagao legislativa, aquelas que n§o entram vinculados ao 

orgamento publico; nao integram o orgamento. Correspondem a restituigao 

ou a entrega de valores arrecadados sob o tltulo de receita extra-

orgamentaria. 

A diferenca entre despesa orgamentaria e extra-orcamentaria e que para 

execugao da despesa orgamentaria e necessaria lei autorizativa, devendo ser 

discriminada e fixada no orgamento, enquanto que a despesa extra-orgamentaria 

dispensa os dispositivos legais. 

Ainda em observancia as referencias anteriormente mencionadas, no tocante 

ao regime contabil, pode-se constatar que a administragao publica, segundo 

Kohama (2003) admite o regime contabil de escrituragao misto, sendo adotado o 

regime de caixa direcionado para a arrecadagao das receitas e o regime de 

competencia para realizagao das despesas. 
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3 DESCRIQAO E ANALISE DOS DADOS 

O objetivo precipuo desse estudo e analisar a aplicabilidade da LRF no que 

se refere ao controle dos gastos com pessoal, proporcionando dessa forma, uma 

evolucao comparativa durante o exercicio financeiro no municipio de Pombal entre 

os anos de 1999 a 2006. 

Oportuno destacar que, em cumprimento ao principio da publicidade, 

concomitante com o que dispoe a LRF em propiciar transparencia dos atos 

administrativos, o acesso aos relatorios constantes nesta pesquisa encontram-se 

disponiveis para consulta dos cidadaos. 

Para tanto, convem citar que os dados documentais que subsidiaram nesta 

pesquisa foram extraidos, dentre outros relatorios, do balanco geral do municipio de 

Pombal. 

O municipio de Pombal esta situado na regiao do semi-arido paraibano e de 

acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica), no ano de 2006 

sua populagao era estimada em 33.212 habitantes. Pombal surgiu no comeco do 

seculo XVII e desenvolveu-se as margens do Rio Pianco, fator determinante para a 

sua ocupacao e que para muitos foi tambem fator de desenvolvimento e 

urbanizacao. Durante muitas decadas o municipio permaneceu em lento 

desenvolvimento politico, economico e social, mesmo sendo urn dos mais antigos 

municipios da Paraiba, que se emancipou e constitui-se como urn dos mais 

extensos municipios paraibano. Em 1862, Pombal foi elevado a categoria de cidade, 

porem, so a partir do inicio do seculo XX diante das transformacoes e 

acontecimentos de um Brasil "moderno" e que a cidade comecou a sair do estado de 

lentidao permanente para iniciar um lento processo de desenvolvimento (ARAUJO, 

2007). 

Do ponto de vista economico, ainda prevalece uma agricultura de 

subsistencia e criacao de gado. Ainda nos dias atuais a economia permanece em 

estado de inercia, sobrevivendo quase exclusivamente das receitas advindas dos 

repasses federals, a exemplo do Fundo de Participagao dos Municipios (FPM) e 

alguns programas sociais que geram um pequeno percentual de emprego (ARAUJO, 

2007). 
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3.1 Receitas 

Para executar a despesa torna-se indispensavel a arrecadacao da receita, 

Pontes (2003, p. 18) enfatiza que a "despesa publica seria nada mais do que a 

utilizacao da receita publica para o fim de atender necessidades coletivas". 

Nesse contexto, faz-se necessario evidenciar a arrecadagao da receita no 

municipio de Pombal, enfocando, sobretudo, a receita orgamentaria que 

efetivamente sao as que integram o patrimonio publico, para tanto, apresenta-se a 

tabela 1, tendo como fonte de informagao o anexo I do balango geral do municipio 

de Pombal, referente ao exercicio financeiro de 1999 a 2006. 

Tabela 1: Comparativo da Receita Orgamentaria - Municipio de Pombal 

Receita Orgamentaria 

ANO 
Receita 

Corrente (R$) 

Receita de 

Capital (R$) 
Total das Receitas 

(R$) 

1999 7.499.922,53 25.000,00 7.524.922,53 

2000 6.770.512,38 310.000.00 7.080.512,38 

2001 8.459.252,51 350.000,00 8.809.252,51 

2002 10.270.613,70 260.000,00 10.530.613,70 

2003 10.637.183,16 443.080,00 11.080.263,16 

2004 11.920.240,26 80.000,00 12.000.240,26 

2005 14.737.177,63 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 14.737.177,63 

2006 16.942.756,34 124.354,13 17.067.110,47 

Fonte: Balango do Municipio de Pombal 1999 a 2006 

E relevante lembrar que estao inseridas na Receita Corrente, para efeito 

dessa analise, as Receita Tributarias, Patrimonial, de Servigos, Transferencias 

Correntes e Outras Receitas Correntes. Com relagao a Receita de Capital estao 

agrupadas as Transferencias de Capital e outras Receitas de Capital. 

A tabela 1 proporciona uma analise da evolugao da Receita Orgamentaria no 

municipio de Pombal. Resultando num decrescimo do ano de 1999 para 2000 na 

ordem de 2%; de 2000 a 2001 e de 2001 a 2002 a receita voltou a crescer na ordem 

de 24% e 20%, respectivamente. Verifica-se ainda na analise da tabela 1 que do 

ano de 2002 a 2003 e de 2003 a 2004 o crescimento da receita nao foi tao 

satisfatorio, em relagao aos dois anos anteriores, sendo de 5% e 8% 

respectivamente. Entretanto, no exercicio de 2004 a 2005 o acrescimo foi 

consideravel, em relagao aos dois anos anteriores, na ordem de 23%. E por fim, 

tomando como parametro o exercicio de 2005, em 2006 ocorre um acrescimo de 
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16%. Portanto, o que se pode concluir nesta analise, e que a receita orgamentaria 

no ambito municipal apresenta uma tendencia de crescimento instavel, na serie 

historica de 1999 a 2006. 

Para uma melhor visualizagao da arrecadagao do municipio de Pombal, 

apresentam-se os Graficos 1 e 2. 

1999 

Evolucao da Receita Orgamentaria 

2002 2003 

Anos 

— — EvolufSo 

Grafico 1: Evoluccio da Receita Orgamentaria Arrecadada 

Fonte: Tabela 1 (Municipio de Pombal - Periodo: 1999 a 2006) 

Discriminagao da Receita Orgamentaria Arrecadada 

Grafico 2: Discriminagao da Receita Orgamentaria Arrecadada 

Fonte: Tabela 1 (Municipio de Pombal - Periodo: 1999 a 2006) 

A tabela 2, a seguir, demonstra a distribuigao dos valores das Receitas 

Correntes, evidenciam-se estas, por se destacarem como as mais representatives 

na composigao da Receita Orgamentaria. 
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Tabela 2: Composicao da Receita Corrente - Municipio de Pombal 

ANO 
Receita 

Tributaria 

(R$) 

Receita 
Patrimonial 

(R$) 

Receita de 

Servigos 

(R$) 

Transferencias 
Correntes 

(R$) 

Outras Receitas 
Correntes 

(R$) 
1999 188.967,77 108.948,12 14.537,09 6.568.106,43 619.363,12 

2000 109.754,20 49.063,95 15.655,30 6.561.978,75 34.060,18 

2001 133.624,63 131.108,42 24.207,43 8.164.593,51 5.718,52 

2002 262.462,16 160.551,68 9.911,17 9.815.317,81 22.370,88 

2003 156.644,60 325.343,68 8.540,43 10.123.268,50 23.385,95 

2004 245.417,80 135.304,69 7.505,98 11.412.933,57 119.078,22 

2005 336.643,54 110.192,06 15.255.46 13.710.944,40 564.142,17 

2006 652.079,07 71.113,13 57.902,66 15.968.688,11 192.973,37 

Fonte: Balanco do Municipio de Pombal. (Periodo: 1999 a 2006) 

De acordo com os dados constantes no anexo I do balanco do municipio de 

Pombal, pode-se entender, para efeito desta analise, por receita tributaria as 

resultantes da cobranca dos tributos, na sua especie: impostos e taxas, pagos pelos 

contribuintes. Receita patrimonial, por sua vez, as rendas oriundas de rendimentos 

de titulos. Com relagao a receita de servigos, entende-se como fonte da receita 

corrente advinda da prestagao de servigos da comunicagao e de outros servigos 

diversos. As transferencias correntes sao fontes originarias de recursos financeiros 

de entidade de direito publico, ou seja, da Uniao, a exemplo dos valores transferidos 

relativo ao Fundo de Participagao dos Municipios - FPM; do Estado, dentre outras, 

das parcelas entregue ao municipio, quando da arrecadagao do Imposto sobre 

Circulagao de Mercadorias e Prestagao de Servigos - ICMS; e as transferencias de 

convenios. E, por fim, compoe a receita corrente, outras receitas correntes, ou seja, 

para efeito desta analise, sao as provenientes de indenizagoes e restituigoes. 

E visivel na tabela 2 que as transferencias correntes, no periodo de 2000 a 

2006, correspondem a mais de 90% da receita corrente, ou ate mesmo da receita 

total orgamentaria, compondo a principal fonte de receita do municipio. Nesse 

aspecto, o municipio de Pombal apresenta uma intensa dependencia dos recursos 

repassados pela Uniao e Estados, nas formas de transferencias intergovernamentais 

constitucionais8, legais 9 e voluntarias 1 0. 

8 Transferencias Constitucionais sao transferencias previstas na Constituigao Federal, de parcela 

das receitas federals arrecadadas pela Uniao e que devem ser repassadas aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municipios. Dentre as principals transferencias da Uniao para os Estados, o DF e os 

Municipios, destacam-se: O Fundo de Participagao dos Estados e Distrito Federal (FPE); o Fundo de 

Participagao dos Municipios (FPM), e outros. (CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO) 
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Para melhor visualizagao apresenta-se o grafico 3. 

Comparativo da Receita Corrente (R$) 

Grafico 3: Comparativo da Receita Corrente - Municipio de Pombal - Periodo: 1999 a 

2006. 

Fonte: Tabela 2 

3.2 Receita Corrente Liquida 

A tabela 3 tern como objetivo demonstrar a Receita Corrente Liquida que 

serve de base para a fixagao dos limites para as despesas com pessoal. 

Tabela 3: Demonstrative da Receita Corrente Liquida - Municipio de Pombal 

ANO Receita Corrente Liquida (R$) 

1999 7.474.922,53 

2000 6.460.512,38 

2001 8.459.252,51 

2002 9.271.218,17 

2003 9.616.741,25 

2004 10.842.763,65 

2005 14.737.177,63 

2006 15.530.624,21 

Fonte: Relat6rio Resumido da Execucao Orgamentaria - RREO. (Periodo: 1999 a 2006) 

Para efeito dessa analise, estao agrupadas na RCL, as receitas correntes 

menos as dedugoes da receita para formagao do Fundo de Manutengao e 

transferencias da Uniao para os Estados, O Distrito Federal e os Municipios, previstas em leis, 

destacam-se: o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE; O Programa de Apoio aos 

Sistemas de Ensino para atendimento a Educacao de Jovens e Adultos - EJA, e outros. 

(CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO) 

Transferencias Voluntarias sao recursos financeiros repassados pela Uniao aos Estados, Distrito 

Federal e Municipios em decorrencia da celebragao de convenios, acordos, ajustes ou outros 

instrumentos similares cuja finalidade e a realizagao de obras e/ou servigos de interesse comum. 

(CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO) 
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Para efeito dessa analise, estao agrupadas na RCL, as receitas correntes 

menos as dedugoes da receita para formagao do Fundo de Manutengao e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorizagao do Magisterio -

FUNDEF, valores estes, retidos do FPM, ITR, Lei Kandir 87/96, IPI, IPVA e do ICMS. 

Observa-se pelos resultados obtidos um crescimento oscilante, o qual nao 

poderia ser diferente, em virtude dos resultados apresentados anteriormente 

referentes a receita corrente. 

3.3 Despesas com Pessoal 

A Constituigao Federal de 1988, em seu art. 169, estabelece que "a despesa 

com pessoal ativo e inativo da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municipios nao podera exceder os limites definidos em lei completar", nesse sentido 

a LRF no seu art. 20, III, fixa limites de despesa com pessoal no municipio, em 

percentual da RCL, em 6% e 54% para o Poder Legislativo e o Poder Executivo, 

respectivamente. 

Demonstra-se a seguir a evolugao dos gastos com pessoal no municipio de 

Pombal no periodo de 1999 a 2006. 

Tabela 4: Demonstrativo da Despesa total com Pessoal - Municipio de Pombal -

Poder Executivo e Poder Legislativo. 

ANO Despesa com Pessoal (R$) 

1999 1.375.277,06 

2000 2.341.042,96 

2001 2.711.290,02 

2002 4.260.234,05 

2003 6.003.828,01 

2004 5.452.649,11 

2005 7.429.516,27 

2006 8.228.656,37 

Fonte: Balanco Geral do Municipio de Pombal. (Periodo: 1999 a 2006) 

A tabela 4 apresenta o quadro geral das despesas com pessoal no municipio 

de Pombal. Estao inseridos nesse contexto o Poder Executivo e o Poder Legislativo. 

Esta tabela objetiva demonstrar, de forma sucinta, o montante de gastos com 

pessoal do municipio de Pombal. 
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As tabelas 5 e 6 demonstram os valores gastos com pessoal, por Poder. 

ANO PODER EXECUTIVO (R$) 

1999 905.720,49 

2000 1.877.326,17 

2001 2.435.246,46 

2002 3.884.816,31 

2003 5.509.990,60 

2004 4.962.683,38 

2005 6.992.671,60 

2006 7.6941.971,27 
Fonte: Relatorio de Gestae- Fiscal - RGF. (Periodo: 1999 a 2006) 

Tabela 6: Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Municipio de Pombal -Poder Legislativo 

ANO PODER LEGISLATIVO (R$) 

1999 469.556,57 

2000 463.716,79 

2001 276.043,56 

2002 375.417,74 

2003 493.837,41 

2004 489.965,73 

2005 436.844,67 

2006 536.685,10 

Fonte: Balanco Geral da Camara Municipal de Pombal. (Periodo: 1999 a 2006) 

3.4 Analise dos Limites de Gastos com Pessoal no Municipio de Pombal 

O ponto de maior relevancia nesta pesquisa, refere-se aos valores 

direcionados a atender aos gastos com pessoal, visto que a LRF impoe limites que 

devem ser cumpridos pelos entes federativos. 

Conforme demonstrado pela tabela 7, constata-se que a despesa com 

pessoal no municipio de Pombal, no exercicio de 1999, antes da implantagao da Lei 

de Responsabilidade Fiscal, representou 18% da RCL, bem abaixo do que 

estabelecia a legislacao vigente da epoca, a Lei Complementar n° 96/99 (Camata II), 

que era de 60% da Receita Corrente Liquida Municipal. 

Entretanto, no periodo de 2000, 2001 e 2002 houve um aumento da despesa 

com pessoal, esta participagao em relagao a RCL atingiu o patamar de 36%, 32% e 
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46%, respectivamente, porem, permanecendo ainda abaixo do limite legal (60%) e 

mesmo do limite prudencial (57%), estabelecidos na LRF. 

Observa-se na analise da tabela 7, que os gastos com pessoal sao 

crescentes, sobretudo, no exercicio financeiro de 2003, obtendo um crescimento 

expressivo, atingindo 62% da RCL, ultrapassando em 2% o limite maximo permitido, 

ferindo, sobretudo, o art. 19, III, da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Verifica-se ainda que em 2004, 2005 e 2006 os gastos com pessoal 

apresentam uma situagao de estabilidade, mantendo-se os mesmos percentuais em 

2004 e 2005 de 50% e em 2006 de 53% da Receita Corrente Liquida, adequando-se 

perfeitamente ao que determina a LRF. 

Tabela 7: Demonstrativo da Despesa Total com Pessoal em Percentuais - Municipio de 

Pombal - Poder Executivo e Poder Legislativo 

ANO DESPESA COM PESSOAL EM RELAQAO A 

RCL 

1999 18% 

2000 36% 

2001 32% 

2002 46% 

2003 62% 

2004 50% 

2005 50% 

2006 53% 

Fonte: Balanco Geral do Municipio de Pombal. (Periodo: 1999 a 2006) 

Apresenta-se, a seguir, no grafico 4 o percentual dos gastos totais com 

pessoal no municipio de Pombal, contemplando o Poder Executivo e o Poder 

Legislativo em comparagao com a Receita Corrente Liquida. 
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Despesa Total com Pessoal - Poder Executivo e Poder Lesgislativo 

1999 2000 2001 2002 2003 

Anos 

2004 2005 2006 

Grafico 4: Percentual de Gastos Totais com Pessoal em Relagao a RCL -Municfpio de 

Pombal - Poder Executivo e Poder Legislativo - Periodo: 1999 a 2006 

Fonte: Tabela 7 

A tabela 8 demonstra os valores gastos com pessoal, em percentuais, por 

Poder. 

Tabela 8: Demonstrative da Despesa com Pessoal em Percentuais - Municipio de Pombal 

Distribuigao por Poder 

ANO EXECUTIVO LEGISLATIVO 

1999 12% 6% 

2000 29% 7% 

2001 29% 3% 

2002 42% 4% 

2003 57% 5% 

2004 46% 4% 

2005 47% 3% 

2006 50% 3% 

Fonte: Balango Geral da Camara Municipal e do Municipio de Pombal (Periodo: 1999 a 2006) 

Para uma melhor visualizacao dos percentuais atingidos pelo Poder Executivo 

e pelo Poder Legislativo em relagao a RCL, apresentam-se, a seguir, os graficos 5 e 

6. 
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Grafico 5: Percentual de Gastos com Pessoal em relagao a RCL - Municipio de Pombal 

Poder Executivo - Periodo: 1999 a 2006 

Fonte: Tabela 8 

O grafico 5 demonstra a relagao dos gastos com pessoal do Poder Executivo, 

tomando como base a Receita Corrente Liquida e os limites legais. 

Neste aspecto da analise, verifica-se que o municipio de Pombal, no Poder 

Executivo, apresenta os gastos com pessoal, no peridio de 1999 bem abaixo da lei 

vigente da epoca, a Lei Camata II. Observa-se tambem que ate o exercicio 

financeiro de 2002, o Poder mencionado atendeu aos preceitos legais da LRF, 

permanecendo dentro dos limites por ela estabelecido. Contudo, no periodo de 

2003, verifica-se que a despesa com pessoal no Poder Executivo ultrapassou em 

3% do limite maximo permitido, representando 57% da RCL, porem, nos anos 

subsequentes, o Executivo conseguiu se adequar com expressoes significativas ao 

que estabelece a LRF. 
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Grafico 6: Percentual de Gastos com Pessoal em relagao a RCL - Municipio de Pombal 

Poder Legislativo - Periodo: 1999 a 2006 

Fonte: Tabela 8 

No grafico 6 apresenta que o municipio de Pombal, no Poder Legislativo, 

antes da implantacao da LRF, no periodo de 1999, a despesa com pessoal 

consumiu 6% da RCL, importante ressaltar que nesse periodo, a legislagao vigente 

era a LC n° 96/99, a qual nao previa limites especificos para o Poder Legislativo. 

Ainda atraves do grafico em analise, e visto que no periodo subsequente, 2000, ano 

em que a Lei de Responsabilidade Fiscal entrou em vigor, o Legislativo nao atendeu 

ao dispositivo da supracitada Lei, atingindo 7% da RCL, com despesas com pessoal. 

Importante lembrar que o total destinado para despesas com pessoal, no Poder 

Legislativo e de 6% da RCL. Entretanto, verifica-se tambem, que os gastos com 

pessoal, no Poder em questao, nos anos seguintes apresentam dentro do que 

estabelece a LRF, abaixo dos limites legais, mantendo-se nos dois ultimos anos em 

analise, apenas a metade do limite estabelecido pela Lei. 
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4 CONCLUSOES E RECOMENDACOES 

4.1 Conclusoes 

No decorrer da elaboracao desta pesquisa, procurou-se efetuar uma analise 

dos gastos com pessoal, no municipio de Pombal, no periodo de 1999 a 2006, em 

consonancia com os dispositivos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Pode-se dizer que LRF busca, sobretudo, promover urn equilibrio fiscal em 

todos os entes governamentais, envolvendo todos os Poderes e Orgaos, impondo 

regras para a adequacao da despesa com pessoal, tendo como a base de calculo a 

Receita Corrente Liquida. 

Verificou-se atraves deste trabalho que a evolucao do crescimento da receita 

orcamentaria arrecada no municipio de Pombal, de urn periodo para outro, 

apresentou-se instavel, ocorrendo variacao de 5% (percentual minimo) a 24% 

(percentual maximo) nos periodos analisados. Comprovou-se ainda que o municipio 

de Pombal mantem uma forte dependencia dos recursos advindos dos repasses de 

transferencias intergovernamentais, sejam elas de carater constitucional, legal ou 

voluntaria. 

No que tange a despesa total com pessoal, verificou-se que o municipio de 

Pombal, no periodo de 1999, antes da implantacao da LRF correspondia a uma 

parcela de 18% da Receita Corrente Liquida, bem abaixo do que estabelecia a Lei 

vigente da epoca, a Lei Complementar n° 96/99, que era de 60% da RCL. 

Evidenciou-se tambem nessa pesquisa, que o municipio de Pombal no exercicio 

financeiro de 2000 a 2006, com excecao de 2003, adequou-se aos preceitos legais 

da Lei Complementar n° 101/00, em face aos limites estabelecidos, especificamente 

no tocante aos gastos com pessoal. Entretanto, percebe-se, apos analise, que no 

periodo de 2003, os gastos com pessoal ficaram num patamar de 62%, ferindo, 

contudo, o art. 19, III da LRF. 

Ao analisar a estrutura das despesas com pessoal, distribuidas entre os 

Poderes, demonstrou-se nessa pesquisa que tanto o Poder Executive no exercicio 

financeiro de 2003 quanta o Poder Legislative no exercicio financeiro de 2000, nao 

se enquadraram aos percentuais determinados pela LRF, embora nos demais 

periodos, consolidou a preocupacao de ambos os Poderes em atender ao que 
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condiciona a Lei de Responsabilidade Fiscal, cumprindo assim, os limites 

estabelecidos no art. 20, III. 

Por fim, pode-se inferir que a observaneia do cumprimento dos limites 

expostos na LRF, no que tange aos gastos com pessoal, e extremamente 

necessaria para a implementagao das politicas publicas, pois, a sua extrapolacao, 

alem de ferir os preceitos legais, compromete os recursos arrecadados, 

impossibilitando o desenvolvimento do municipio. 

4.2 Recomendagoes 

No desenvolvimento deste trabalho surge o direcionamento de serem feitas 

as seguintes recomendagoes para pesquisas futuras: 

a) Adogao de urn sistema de controle interno permanente e eficaz na 

Administragao Publica, objetivando, sobretudo, avaliar mensalmente o 

cumprimento da legislagao vigente, principalmente no tocante aos indices 

relacionados as despesas com pessoal. 

b) Reconhecer a necessidade de promover uma descentralizagao, quando da 

atuagao do profissional contabilista, introduzindo na Administragao Publica, 

alem do contador, a expansao de profissionais especializados na figura do 

auditor independente, controller, dentre outros, ou seja, oportunizar a atuagao 

da classe contabil em face a necessidade que a Administragao Publica 

requer. 

Constata-se que o campo de pesquisa na area governamental permite 

desenvolver estudos academicos mais aprofundados, proporcionando beneficios a 

sociedade, aos profissionais da classe contabil, bem como aos entes da federagao. 
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Presidencia da Republica 

C a s a Civil 

LEI COMPLEMENTAR N° 101, DE 4 DE MAIO DE 2000. 

(RESENHA DOS DISPOSITIVOS AFiNS AO ESTUDO MONOGRAFICO) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Estabelece normas de finangas publicas voltadas para a 

responsabilidade na gestao fiscal e da outras providencias. 

O PRESIDENTE DA REPUBLICA Fago saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei Complementar: 

CAPlTULO I 

DISPOSigOES PRELIMINARIES 

Art. 1 s Esta Lei Complementar estabelece normas de finangas publicas voltadas para a 

responsabilidade na gestao fiscal, com amparo no Capitulo II do Titulo VI da Constituigao. 

§ 1 s A responsabilidade na gestao fiscal pressupoe a agao planejada e transparente, em 

que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilibrio das contas publicas, 

mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediencia a limites e 

condigoes no que tange a renuncia de receita, geragao de despesas com pessoal, da seguridade 

social e outras, dividas consolidada e mobiliaria, operagoes de credito, inclusive por antecipagao de 

receita, concessao de garantia e inscrigao em Restos a Pagar. 

§ 2 2 As disposigoes desta Lei Complementar obrigam a Uniao, os Estados, o Distrito 

Federal e os Munieipios. 

§ 3 2 Nas referencias: 

I - a Uniao, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Munieipios, estao compreendidos: 

a) o Poder Executivo, o Poder Legislative neste abrangidos os Tribunals de Contas, o 

Poder Judiciario e o Ministerio Publico; 

b) as respectivas administragoes diretas, fundos, autarquias, fundagoes e empresas 

estatais dependentes; 

II - a Estados entende-se considerado o Distrito Federal; 

III - a Tribunals de Contas estao incluidos: Tribunal de Contas da Uniao, Tribunal de 

Contas do Estado e, quando houver, Tribunal de Contas dos Munieipios e Tribunal de Contas do 

Municipio. 

Art.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2° Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como: 

I - ente da Federagao: a Uniao, cada Estado, o Distrito Federal e cada Municipio; 

II - empresa controlada: sociedade cuja maioria do capital social com direito a voto 

pertenga, direta ou indiretamente, a ente da Federagao; 
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III - empresa estatal dependente: empresa controlada que receba do ente controlador 

recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de capital, 

excluidos, no ultimo caso, aqueles provenientes de aumento de participacao acionaria; 

IV - receita corrente liquida: somatorio das receitas tributarias, de contribuicoes, 

patrimoniais, industrials, agropecuarias, de servicos, transferencias correntes e outras receitas 

tambem correntes, deduzidos: 

a) na Uniao, os valores transferidos aos Estados e Munieipios por determinagao 

constitucional ou legal, e as contribuigoes mencionadas na alinea a do inciso I e no inciso II do art. 

195, e no art. 239 da Constituigao; 

b) nos Estados, as parcelas entregues aos Munieipios por determinagao constitucional; 

c) na Uniao, nos Estados e nos Munieipios, a contribuigao dos servidores para o custeio 

do seu sistema de previdencia e assistencia social e as receitas provenientes da compensagao 

financeira citada no § 9 2 do art. 201 da Constituigao, 

§ 1° Serao computados no calculo da receita corrente liquida os valores pagos e 

recebidos em decorrencia da Lei Complementar n e 87, de 13 de setembro de 1996, e do fundo 

previsto pelo art. 60 do Ato das Disposigoes Constitucionais Transitorias. 

§ 2° Nao serao considerados na receita corrente liquida do Distrito Federal e dos 

Estados do Amapa e de Roraima os recursos recebidos da Uniao para atendimento das despesas de 

que trata o inciso V do § 1 9 do art. 19. 

§ 3 e A receita corrente liquida sera apurada somando-se as receitas arrecadadas no 

mes em referenda e nos onze anteriores, excluidas as duplicidades. 

CAPITULO II 

DO PLANEJAMENTO 

Segao I 

Do Piano Plurianual 

Art. 3 5 (VETADO) 

Segao II 

Da Lei de Diretrizes Orgamentarias 

Art.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 4° A lei de diretrizes orgamentarias atendera o disposto no § 2° do art. 165 da 

Constituigao e: 

I - dispora tambem sobre: 

a) equilibrio entre receitas e despesas; 

b) criterios e forma de limitagao de empenho, a ser efetivada nas hipoteses previstas na 

alinea b do inciso II deste artigo, no art. 9° e no inciso II do § 1 s do art. 31 ; 

c) (VETADO) 

d) (VETADO) 

e) normas relativas ao controle de custos e a avaliagao dos resultados dos programas 

financiados com recursos dos orgamentos; 

f) demais condigoes e exigencias para transferencias de recursos a entidades publicas e 

privadas; 
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II - (VETADO) 

III - (VETADO) 

§ 1 2 Integrara o projeto de lei de diretrizes orgamentarias Anexo de Metas Fiscais, em 

que serao estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, 

despesas, resultados nominal e primario e montante da divida publica, para o exercicio a que se 

referirem e para os dois seguintes. 

§ 2 s O Anexo contera, ainda: 

I - avaliacao do cumprimento das metas relativas ao ano anterior; 

II - demonstrative das metas anuais, instruido com memoria e metodologia de calculo 

que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos tres exercicios 

anteriores, e evidenciando a consistencia delas com as premissas e os objetivos da politica 

economica nacional; 

III - evolucao do patrimonio liquido, tambem nos ultimos tres exercicios, destacando a 

origem e a aplicacao dos recursos obtidos com a alienacao de ativos; 

IV - avaliacao da situagao financeira e atuarial: 

a) dos regimes geral de previdencia social e proprio dos servidores publicos e do Fundo 

de Amparo ao Trabalhador; 

b) dos demais fundos publicos e programas estatais de natureza atuarial; 

V - demonstrative da estimativa e compensacao da renuncia de receita e da margem de 

expansao das despesas obrigatorias de carater continuado. 

§ 3 e A lei de diretrizes oreamentarias contera Anexo de Riscos Fiseais, onde serao 

avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas publicas, informando 

as providencias a serem tomadas, caso se concretizem. 

§ 4 9 A mensagem que encaminhar o projeto da Uniao apresentara, em anexo especifico, 

os objetivos das politicas monetaria, crediticia e cambial, bem como os parametros e as projecoes 

para seus principals agregados e variaveis, e ainda as metas de inflagao, para o exercicio 

subsequente. 

Segao III 

Da Lei Orgamentaria Anual 

Art. 5 2 O projeto de lei orgamentaria anual, elaborado de forma compatlvel com o piano 

plurianual, com a lei de diretrizes orgamentarias e com as normas desta Lei Complementar: 

I - contera, em anexo, demonstrative da compatibilidade da programagao dos 

orgamentos com os objetivos e metas constantes do documento de que trata o § 1 2 do art. 4 2 ; 

II - sera acompanhado do documento a que se refere o § 6 2 do art. 165 da Constituigao, 

bem como das medidas de compensagao a renuncias de receita e ao aumento de despesas 

obrigatorias de carater continuado; 

III - contera reserva de contingencia, cuja forma de utilizagao e montante, definido com 

base na receita corrente liquida, serao estabelecidos na lei de diretrizes orgamentarias, destinada ao: 

a) (VETADO) 

b) atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. 
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§ 1 9 Todas as despesas relativas a divida publica, mobiliaria ou contratual, e as receitas 

que as atenderao, constarao da lei orgamentaria anual. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

§ 2° O refinanciamento da divida publica constara separadamente na lei orgamentaria e 

nas de credito adicional. 

§ 3 a A atualizagao monetaria do principal da divida mobiliaria refinanciada nao podera 

superar a variagao do fndice de pregos previsto na lei de diretrizes orgamentarias, ou em legislagao 

especifica. 

§ 4 s E vedado consignar na lei orgamentaria credito com finalidade imprecisa ou com 

dotagao ilimitada. 

§ 5° A lei orgamentaria nao consignara dotagao para investimento com duragao superior 

a urn exercicio financeiro que nao esteja previsto no piano plurianual ou em lei que autorize a sua 

inclusao, conforme disposto no § 1 e do art. 167 da Constituigao. 

§ 6 e Integrarao as despesas da Uniao, e serao incluidas na lei orgamentaria, as do 

Banco Central do Brasil relativas a pessoal e encargos sociais, custeio administrativo, inclusive os 

destinados a beneficios e assistencia aos servidores, e a investimentos. 

§ 7 2 (VETADO) 

Art. 6 2 (VETADO) 

Art. 7 2 O resultado do Banco Central do Brasil, apurado apos a constituigao ou reversao 

de reservas, constitui receita do Tesouro Nacional, e sera transferido ate o decimo dia util 

subsequent^ a aprovagao dos balangos semestrais. 

§ 1 2 O resultado negativo constituira obrigagao do Tesouro para com o Banco Central do 

Brasil e sera consignado em dotagao especifica no orgamento. 

§ 2° O impacto e o custo fiscal das operagoes realizadas pelo Banco Central do Brasil 

serao demonstrados trimestralmente, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orgamentarias da 

Uniao. 

§ 3 e Os balangos trimestrais do Banco Central do Brasil conterao notas explicativas 

sobre os custos da remuneragao das disponibilidades do Tesouro Nacional e da manutengao das 

reservas cambiais e a rentabilidade de sua carteira de titulos, destacando os de emissao da Uniao. 

Segao IV 

Da Execugao Orgamentaria e do Cumprimento das Metas 

Art. 8 2 Ate trinta dias apos a publicagao dos orgamentos, nos termos em que dispuser a 

lei de diretrizes orgamentarias e observado o disposto na alinea c do inciso I do art. 4° o Poder 

Executivo estabelecera a programagao financeira e o cronograma de execugao mensal de 

desembolso. 

Paragrafo unico. Os recursos legalmente vinculados a finalidade especifica serao 

utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculagao, ainda que em exercicio diverso 

daquele em que ocorrer o ingresso. 

Art. 9 2 Se verificado, ao final de urn bimestre, que a realizagao da receita podera nao 

comportar o cumprimento das metas de resultado primario ou nominal estabelecidas no Anexo de 

Metas Fiscais, os Poderes e o Ministerio Publico promoverao, por ato proprio e nos montantes 
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necessarios, nos trinta dias subsequentes, limitagao de empenho e movimentagao financeira, 

segundo os criterios fixados pela lei de diretrizes orgamentarias. 

§ 1- No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposigao 

das dotacoes cujos empenhos foram limitados dar-se-a de forma proporcional as redugoes 

efetivadas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

§ 2° Nao serao objeto de limitagao as despesas que constituam obrigagoes 

constitucionais e legais do ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do servigo da divida, e 

as ressalvadas pela lei de diretrizes orgamentarias. 

§ 3 s No caso de os Poderes Legislativo e Judiciario e o Ministerio Publico nao 

promoverem a limitagao no prazo estabelecido no caput, e o Poder Executivo autorizado a limitar os 

valores financeiros segundo os criterios fixados pela lei de diretrizes orgamentarias. (Vide ADIN 

2.238-5) 

§ 4° Ate o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrara 

e avaliara o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiencia publica na comissao 

referida no § 1 2 do art. 166 da Constituigao ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e 

municipals. 

§ 5 s No prazo de noventa dias apos o encerramento de cada semestre, o Banco Central 

do Brasil apresentara, em reuniao conjunta das comissoes tematicas pertinentes do Congresso 

Nacional, avaliagao do cumprimento dos objetivos e metas das politicas monetaria, crediticia e 

cambial, evidenciando o impacto e o custo fiscal de suas operagoes e os resultados demonstrados 

nos balangos. 

Art. 10. A execugao orgamentaria e financeira identificara os beneficiarios de pagamento 

de sentengas judiciais, por meio de sistema de contabilidade e administragao financeira, para fins de 

observancia da ordem cronologica determinada no art. 100 da Constituigao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

[ ] 

CAPfTULO IV 

DA DESPESA PUBLICA 

SegaoI 

Da Geragao da Despesa 

Art. 15. Serao consideradas nao autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimonio publico 

a geragao de despesa ou assungao de obrigagao que nao atendam o disposto nos arts. 16 e 17. 

Art. 16. A criagao, expansao ou aperfeigoamento de agao governamental que acarrete 

aumento da despesa sera acompanhado de: 

I - estimativa do impacto orgamentario-financeiro no exercicio em que deva entrar em 

vigor e nos dois subsequentes; 

II - declaragao do ordenador da despesa de que o aumento tern adequagao 

orgamentaria e financeira com a lei orgamentaria anual e compatibilidade com o piano plurianual e 

com a lei de diretrizes orgamentarias. 

§ 1 e Para os fins desta Lei Complementar, considera-se: 
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I - adequada com a lei orgamentaria anual, a despesa objeto de dotagao especifica e 

suficiente, ou que esteja abrangida por credito generico, de forma que somadas todas as despesas 

da mesma especie, realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, nao sejam 

ultrapassados os limites estabelecidos para o exercicio; 

II - compatfvel com o piano plurianual e a lei de diretrizes orgamentarias, a despesa que 

se conforme com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos nesses instrumentos e nao 

infrinja qualquer de suas disposigoes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

§ 2° A estimativa de que trata o inciso I do caput sera acompanhada das premissas e 

metodologia de calculo utilizadas. 

§ 3 s Ressalva-se do disposto neste artigo a despesa considerada irrelevante, nos termos 

em que dispuser a lei de diretrizes orgamentarias. 

§ 4 2 As normas do capuf constituem condigao previa para: 

I - empenho e licitagao de servigos, fornecimento de bens ou execugao de obras; 

II - desapropriagao de imoveis urbanos a que se refere o § 3 2 do art. 182 da Constituigao. 

Subsegao I 

Da Despesa Obrigatoria de Carater Continuado 

Art. 17. Considera-se obrigatoria de carater continuado a despesa corrente derivada de 

lei, medida provisoria ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigagao legal de sua 

execugao por urn periodo superior a dois exercicios. 

§ 1 2 Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deverao ser 

instrufdos com a estimativa prevista no inciso I do art. 16 e demonstrar a origem dos recursos para 

seu custeio. 

§ 2 2 Para efeito do atendimento do § 1 2 , o ato sera acompanhado de comprovagao de 

que a despesa criada ou aumentada nao afetara as metas de resultados fiscais previstas no anexo 

referido no § 1 s do art. 4 s , devendo seus efeitos financeiros, nos periodos seguintes, ser 

compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redugao permanente de despesa. 

§ 3 2 Para efeito do § 2 2 , considera-se aumento permanente de receita o proveniente da 

elevagao de aliquotas, ampliagao da base de calculo, majoragao ou criagao de tributo ou 

contribuigao. 

§ 4 s A comprovagao referida no § 2 s , apresentada pelo proponente, contera as 

premissas e metodologia de calculo utilizadas, sem prejuizo do exame de compatibilidade da 

despesa com as demais normas do piano plurianual e da lei de diretrizes orgamentarias. 

§ 5 9 A despesa de que trata este artigo nao sera executada antes da implementagao das 

medidas referidas no § 2 s , as quais integrarao o instrumento que a criar ou aumentar. 

§ 6 2 O disposto no § 1 2 nao se aplica as despesas destinadas ao servigo da divida nem 

ao reajustamento de remuneragao de pessoal de que trata o inciso X do art. 37 da Constituigao. 

§ 7 2 Considera-se aumento de despesa a prorrogagao daquela criada por prazo 

determinado. 

Segao II 

Das Despesas com Pessoal 
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SubsegaoI 

Definigoes e Limites 

Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total com 

pessoal: o somatorio dos gastos do ente da Federagao com os ativos, os inativos e os pensionistas, 

relativos a mandates eletivos, cargos, fungoes ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, 

com quaisquer especies remuneratorias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variaveis, 

subsidios, proventos da aposentadoria, reformas e pensoes, inclusive adicionais, gratificagoes, horas 

extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuigoes 

recolhidas pelo ente as entidades de previdencia. 

§ 1 2 Os valores dos contratos de terceirizagao de mao-de-obra que se referem a 

substituigao de servidores e empregados publicos serao contabilizados como "Outras Despesas de 

Pessoal". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

§ 2° A despesa total com pessoal sera apurada somando-se a realizada no mes em 

referenda com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competencia. 

Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituigao, a despesa total 

com pessoal, em cada periodo de apuragao e em cada ente da Federagao, nao podera exceder os 

percentuais da receita corrente liquida, a seguir discriminados: 

I - Uniao: 50% (cinquenta por cento); 

II - Estados: 60% (sessenta por cento); 

III - Munieipios: 60% (sessenta por cento). 

§ 1° Na verificagao do atendimento dos limites definidos neste artigo, nao serao 

computadas as despesas: 

I - de indenizagao por demissao de servidores ou empregados; 

II - relativas a incentivos a demissao voluntaria; 

III - derivadas da aplicagao do disposto no inciso II do § 6 2 do art. 57 da Constituigao; 

IV - decorrentes de decisao judicial e da competencia de periodo anterior ao da 

apuragao a que se refere o § 2° do art. 18; 

V - com pessoal, do Distrito Federal e dos Estados do Amapa e Roraima, custeadas com 

recursos transferidos pela Uniao na forma dos incisos XIII e XIV do art. 21 da Constituigao e do art. 

31 da Emenda Constitucional n 2 19; 

VI - com inativos, ainda que por intermedio de fundo especifico, custeadas por recursos 

provenientes: 

a) da arrecadagao de contribuigoes dos segurados; 

b) da compensagao financeira de que trata o § 9 2 do art. 201 da Constituigao; 

c) das demais receitas diretamente arrecadadas por fundo vinculado a tal finalidade, 

inclusive o produto da alienagao de bens, direitos e ativos, bem como seu superavit financeiro. 

§ 2 2 Observado o disposto no inciso IV do § 1 2 , as despesas com pessoal decorrentes 

de sentengas judiciais serao incluidas no limite do respectivo Poder ou orgao referido no art. 20. 

Art. 20. A repartigao dos limites globais do art. 19 nao podera exceder os seguintes 

percentuais: 
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I - na esfera federal: 

a) 2,5% (dois inteiros e cinco decimos por cento) para o Legislativo, incluido o Tribunal 

de Contas da Uniao; 

b) 6% (seis por cento) para o Judiciario; 

c) 40,9% (quarenta inteiros e nove decimos por cento) para o Executivo, destacando-se 

3% (tres por cento) para as despesas com pessoal decorrentes do que dispoem os incisos XIII e XIV 

do art. 21 da Constituicao e o art. 31 da Emenda Constitucional n e 19, repartidos de forma 

proporcional a media das despesas relativas a cada urn destes dispositivos, em percentual da receita 

corrente liquida, verificadas nos tres exercicios financeiros imediatamente anteriores ao da 

publicacao desta Lei Complementar; 

d) 0,6% (seis decimos por cento) para o Ministerio Publico da Uniao; 

II - na esfera estadual: 

a) 3% (tres por cento) para o Legislativo, incluido o Tribunal de Contas do Estado; 

b) 6% (seis por cento) para o Judiciario; 

c) 49% (quarenta e nove por cento) para o Executivo; 

d) 2% (dois por cento) para o Ministerio Publico dos Estados; 

III - na esfera municipal: 

a) 6% (seis por cento) para o Legislativo, incluido o Tribunal de Contas do Municipio, 

quando houver; 

b) 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Executivo. 

§ 1° Nos Poderes Legislativo e Judiciario de cada esfera, os limites serao repartidos 

entre seus orgaos de forma proporcional a media das despesas com pessoal, em percentual da 

receita corrente liquida, verificadas nos tres exercicios financeiros imediatamente anteriores ao da 

publicacao desta Lei Complementar. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

§ 2° Para efeito deste artigo entende-se como orgao: 

I - o Ministerio Publico; 

II- no Poder Legislativo: 

a) Federal, as respectivas Casas e o Tribunal de Contas da Uniao; 

b) Estadual, a Assembleia Legislativa e os Tribunals de Contas; 

c) do Distrito Federal, a Camara Legislativa e o Tribunal de Contas do Distrito Federal; 

d) Municipal, a Camara de Vereadores e o Tribunal de Contas do Municipio, quando 

houver; 

III - no Poder Judiciario: 

a) Federal, os tribunals referidos no art. 92 da Constituigao; 

b) Estadual, o Tribunal de Justiga e outros, quando houver. 

§ 3 e Os limites para as despesas com pessoal do Poder Judiciario, a cargo da Uniao por 

forga do inciso XIII do art. 21 da Constituigao, serao estabelecidos mediante aplicagao da regra do § 
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§ 4 2 Nos Estados em que houver Tribunal de Contas dos Munieipios, os percentuais 

definidos nas alineas a e c do inciso II do capuf serao, respectivamente, acrescidos e reduzidos em 

0,4% (quatro decimos por cento). 

§ 5 a Para os fins previstos no art. 168 da Constituigao, a entrega dos recursos 

financeiros correspondentes a despesa total com pessoal por Poder e orgao sera a resultante da 

aplicacao dos percentuais definidos neste artigo, ou aqueles fixados na lei de diretrizes 

orgamentarias. 

§ 6 s (VETADO) 

Subsegao II 

Do Controle da Despesa Total com Pessoal 

Art. 21 . E nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e 

nao atenda: 

I - as exigencias dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar, e o disposto no inciso XIII do 

art. 37 e no § 1 2 do art. 169 da Constituigao; 

II - o limite legal de comprometimento aplicado as despesas com pessoal inativo. 

Paragrafo unico. Tambem e nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da despesa 

com pessoal expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo 

Poder ou orgao referido no art. 20. 

Art. 22. A verificagao do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 sera 

realizada ao final de cada quadrimestre. 

Paragrafo unico. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por 

cento) do limite, sao vedados ao Poder ou orgao referido no art. 20 que houver incorrido no excesso: 

I - concessao de vantagem, aumento, reajuste ou adequagao de remuneragao a 

qualquer titulo, salvo os derivados de sentenga judicial ou de determinagao legal ou contratual, 

ressalvada a revisao prevista no inciso X do art. 37 da Constituigao; 

II - criagao de cargo, emprego ou fungao; 

III - alteragao de estrutura de carreira que implique aumento de despesa; 

IV - provimento de cargo publico, admissao ou contratagao de pessoal a qualquer titulo, 

ressalvada a reposigao decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das areas de 

educagao, saude e seguranga; 

V - contratagao de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6 s do art. 57 da 

Constituigao e as situagoes previstas na lei de diretrizes orgamentarias. 

Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou orgao referido no art. 20, 

ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuizo das medidas previstas no art. 22, o 

percentual excedente tera de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos urn 

tergo no primeiro, adotando-se, entre outras, as providencias previstas nos §§ 3 e e 4 2 do art. 169 da 

Constituigao. 

§ 1 9 No caso do inciso I do § 3 2 do art. 169 da Constituigao, o objetivo podera ser 

alcangado tanto pela extingao de cargos e fungoes quanta pela redugao dos valores a e!es atribuidos. 

(Vide ADIN 2.238-5) 
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§ 2- E facultada a reducao temporaria da Jornada de trabalho com adequacao dos 

vencimentos a nova carga horaria.(Vide ADIN 2.238-5) 

§ 3 2 Nao alcangada a redugao no prazo estabelecido, e enquanto perdurar o excesso, o 

ente nao podera: 

I - receber transferencias voluntarias; 

II - obter garantia, direta ou indireta, de outro ente; 

III - contratar operacoes de credito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da 

divida mobiliaria e as que visem a reducao das despesas com pessoal. 

§ 4 2 As restricoes do § 3 2 aplicam-se imediatamente se a despesa total com pessoal 

exceder o limite no primeiro quadrimestre do ultimo ano do mandato dos titulares de Poder ou orgao 

referidos no art. 20. 

Segao III 

Das Despesas com a Seguridade Social 

Art. 24. Nenhum beneficio ou servigo relativo a seguridade social podera ser criado, 

majorado ou estendido sem a indicagao da fonte de custeio total, nos termos do § 5 2 do art. 195 da 

Constituigao, atendidas ainda as exigencias do art. 17. 

§ 1 2 E dispensada da compensagao referida no art. 17 o aumento de despesa 

decorrente de: 

I - concessao de beneficio a quern satisfaga as condigoes de habilitagao prevista na 

legislagao pertinente; 

II - expansao quantitativa do atendimento e dos servigos prestados; 

III - reajustamento de valor do beneficio ou servigo, a fim de preservar o seu valor real. 

§ 2 2 O disposto neste artigo aplica-se a beneficio ou servigo de saude, previdencia e 

assistencia social, inclusive os destinados aos servidores publicos e militares, ativos e inativos, e aos 

pensionistas. 

CAPI'TULO V 

DAS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS 

Art. 25. Para efeito desta Lei Complementar, entende-se por transferencia voluntaria a 

entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federagao, a titulo de cooperagao, auxilio 

ou assistencia financeira, que nao decorra de determinagao constitucional, legal ou os destinados ao 

Sistema Unico de Saude. 

[ ] 

CAPITULO IX 

DA TRANSPARENCY, CONTROLE E FISCALIZAQAO 

Segao I 

Da Transparencia da Gestao Fiscal 

Art. 48. Sao instrumentos de transparencia da gestao fiscal, aos quais sera dada ampla 

divulgagao, inclusive em meios eletronicos de acesso publico: os pianos, orgamentos e leis de 

diretrizes orgamentarias; as prestagoes de contas e o respectivo parecer previo; o Relatorio 
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Resumido da Execugao Orgamentaria e o Relatorio de Gestao Fiscal; e as versoes simplificadas 

desses documentos. 

Paragrafo unico. A transparencia sera assegurada tambem mediante incentivo a 

participagao popular e realizagao de audiencias publicas, durante os processos de elaboragao e de 

discussao dos pianos, lei de diretrizes orgamentarias e orgamentos. 

Art. 49. As contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo ficarao disponiveis, 

durante todo o exercicio, no respectivo Poder Legislativo e no orgao tecnico responsavel pela sua 

elaboragao, para consulta e apreciagao pelos cidadaos e instituigoes da sociedade. 

Paragrafo unico. A prestagao de contas da Uniao contera demonstratives do Tesouro 

Nacional e das agendas financeiras oficiais de fomento, incluido o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Economico e Social, especificando os emprestimos e financiamentos concedidos 

com recursos oriundos dos orgamentos fiscal e da seguridade social e, no caso das agendas 

financeiras, avaliagao circunstanciada do impacto fiscal de suas atividades no exercicio. 

Segao II 

Da Escrituragao e Consolidagao das Contas 

Art. 50. Alem de obedecer as demais normas de contabilidade publica, a escrituragao 

das contas publicas observara as seguintes: 

I - a disponibilidade de caixa constara de registro proprio, de modo que os recursos 

vinculados a orgao, fundo ou despesa obrigatoria fiquem identificados e escriturados de forma 

individualizada; 

II - a despesa e a assungao de compromisso serao registradas segundo o regime de 

competencia, apurando-se, em carater complementar, o resultado dos fluxos financeiros pelo regime 

de caixa; 

III - as demonstragoes contabeis compreenderao, isolada e conjuntamente, as 

transagoes e operagoes de cada orgao, fundo ou entidade da administragao direta, autarquica e 

fundacional, inclusive empresa estatal dependents; 

IV - as receitas e despesas previdenciarias serao apresentadas em demonstratives 

financeiros e orgamentarios especificos, 

V - as operagoes de credito, as inscrigoes em Restos a Pagar e as demais formas de 

financiamento ou assungao de compromissos junto a terceiros, deverao ser escrituradas de modo a 

evidenciar o montante e a variagao da divida publica no periodo, detalhando, pelo menos, a natureza 

e o tipo de credor; 

VI - a demonstragao das variagoes patrimoniais dara destaque a origem e ao destino dos 

recursos provenientes da alienagao de ativos. 

§ 1 e No caso das demonstragoes conjuntas, excluir-se-ao as operagoes 

intragovernamentais. 

§ 2 2 A edigao de normas gerais para consolidagao das contas publicas cabera ao orgao 

central de contabilidade da Uniao, enquanto nao implantado o conselho de que trata o art. 67. 

§ 3 a A Administragao Publica mantera sistema de custos que permita a avaliagao e o 

acompanhamento da gestao orgamentaria, financeira e patrimonial. 
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Art. 51 . O Poder Executivo da Uniao promovera, ate o dia trinta de junho, a 

consolidagao, nacional e por esfera de governo, das contas dos entes da Federagao relativas ao 

exercicio anterior, e a sua divulgacao, inclusive por meio eletronico de acesso publico. 

§ 1 2 Os Estados e os Munieipios encaminharao suas contas ao Poder Executivo da 

Uniao nos seguintes prazos: 

I - Munieipios, com copia para o Poder Executivo do respectivo Estado, ate trinta de 

abril; 

II - Estados, ate trinta e urn de maio. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

§ 2° O descumprimento dos prazos previstos neste artigo impedira, ate que a situacao 

seja regularizada, que o ente da Federagao receba transferencias voluntarias e contrate operagoes 

de credito, exceto as destinadas ao refinanciamento do principal atualizado da divida mobiliaria. 

Segao III 

Do Relatorio Resumido da Execugao Orgamentaria 

Art. 52. O relatorio a que se refere o § 3 e do art. 165 da Constituigao abrangera todos os 

Poderes e o Ministerio Publico, sera publicado ate trinta dias apos o eneerramento de cada bimestre 

e composto de: 

I - balango orgamentario, que especificara, por categoria economica, as: 

a) receitas por fonte, informando as realizadas e a realizar, bem como a previsao 

atualizada; 

b) despesas por grupo de natureza, discriminando a dotagao para o exercicio, a despesa 

liquidada e o saldo; 

II - demonstratives da execugao das: 

a) receitas, por categoria economica e fonte, especificando a previsao inicial, a previsao 

atualizada para o exercicio, a receita realizada no bimestre, a realizada no exercicio e a previsao a 

realizar; 

b) despesas, por categoria economica e grupo de natureza da despesa, discriminando 

dotagao inicial, dotagao para o exercicio, despesas empenhada e liquidada, no bimestre e no 

exercicio; 

c) despesas, por fungao e subfungao. 

§ 1° Os valores referentes ao refinanciamento da divida mobiliaria constarao 

destacadamente nas receitas de operagoes de credito e nas despesas com amortizagao da divida. 

§ 2 9 O descumprimento do prazo previsto neste artigo sujeita o ente as sangoes 

previstas no § 2° do art. 51 . 

Art. 53. Acompanharao o Relatorio Resumido demonstratives relativos a: 

I - apuragao da receita corrente liquida, na forma definida no inciso IV do art. 2°, sua 

evolugao, assim como a previsao de seu desempenho ate o final do exercicio; 

II - receitas e despesas previdenciarias a que se refere o inciso IV do art. 50; 

III - resultados nominal e primario; 

IV - despesas com juros, na forma do inciso II do art. 4°; 
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V - Restos a Pagar, detalhando, por Poder e orgao referido no art. 20, os valores 

inscritos, os pagamentos realizados e o montante a pagar. 

§ 1 s O relatorio referente ao ultimo bimestre do exercicio sera acompanhado tambem de 

demonstratives: 

I - do atendimento do disposto no inciso III do art. 167 da Constituigao, conforme o § 3° 

do art. 32; 

II - das projegSes atuariais dos regimes de previdencia social, geral e proprio dos 

servidores publicos; 

III - da variagao patrimonial, evidenciando a alienagao de ativos e a aplicagao dos 

recursos dela decorrentes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

§ 2° Quando for o caso, serao apresentadas justificativas: 

I - da limitagao de empenho; 

II - da frustragao de receitas, especificando as medidas de combate a sonegagao e a 

evasao fiscal, adotadas e a adotar, e as agoes de fiscalizagao e cobranga. 

Segao IV 

Do Relatorio de Gestao Fiscal 

Art. 54. Ao final de cada quadrimestre sera emitido pelos titulares dos Poderes e orgaos 

referidos no art. 20 Relatorio de Gestao Fiscal, assinado pelo: 

I - Chefe do Poder Executivo; 

II - Presidente e demais membros da Mesa Diretora ou orgao decisorio equivalente, 

conforme regimentos internos dos orgaos do Poder Legislativo; 

III - Presidente de Tribunal e demais membros de Conselho de Administragao ou orgao 

decisorio equivalente, conforme regimentos internos dos orgaos do Poder Judiciario; 

IV - Chefe do Ministerio Publico, da Uniao e dos Estados. 

Paragrafo unico. O relatorio tambem sera assinado pelas autoridades responsaveis pela 

administragao financeira e pelo controle interno, bem como por outras definidas por ato proprio de 

cada Poder ou orgao referido no art. 20. 

Art. 55. 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) operagoes de credito, inclusive por antecipagao de receita; 

e) despesas de que trata o inciso II do art. 4 e ; 

II - indicagao 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 inscrigao em Restos a Pagar, das despesas: 



82 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1) liquidadas; 

2) empenhadas e nao liquidadas, inscritas por atenderem a uma das condigoes 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; 

c) do cumprimento do disposto no inciso II e na alineazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA b do inciso IV do art. 38. 

§ 1 e O relatorio dos titulares dos orgaos mencionados nos incisos II, III e IV do art. 54 

contera apenas as informagoes relativas a alinea a do inciso I, e os documentos referidos nos incisos 

II e III. 

§ 2° O relatorio sera publicado ate trinta dias apos o encerramento do periodo a que 

corresponder, com amplo acesso ao publico, inclusive por meio eletronico. 

§ 3 e O descumprimento do prazo a que se refere o § 2° sujeita o ente a sancao prevista 

n o § 2 2 do art. 51. 

§ 4 e Os relatorios referidos nos arts. 52 e 54 deverao ser elaborados de forma 

padronizada, segundo modelos que poderao ser atualizados pelo conselho de que trata o art. 67. 

Segao V 

Das Prestagoes de Contas 

Art. 56. As contas prestadas pelos Chefes do Poder Executivo incluirao, alem das suas 

proprias, as dos Presidentes dos orgaos dos Poderes Legislativo e Judiciario e do Chefe do Ministerio 

Publico, referidos no art. 20, as quais receberao parecer previo, separadamente, do respectivo 

Tribunal de Contas. 

§ 1° As contas do Poder Judiciario serao apresentadas no ambito: 

I - da Uniao, pelos Presidentes do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunals Superiores, 

consolidando as dos respectivos tribunals; 

II - dos Estados, pelos Presidentes dos Tribunals de Justiga, consolidando as dos 

demais tribunals. 

§ 2 2 O parecer sobre as contas dos Tribunals de Contas sera proferido no prazo 

previsto no art. 57 pela comissao mista permanente referida no § 1 2 do art. 166 da Constituigao ou 

equivalente das Casas Legislativas estaduais e municipais. 

§ 3 2 Sera dada ampla divulgagao dos resultados da apreciagao das contas, julgadas ou 

tomadas. 

Art. 57. Os Tribunals de Contas emitirao parecer previo conclusivo sobre as contas no 

prazo de sessenta dias do recebimento, se outro nao estiver estabelecido nas constituigoes estaduais 

ou nas leis organicas municipais. 

§ 1 2 No caso de Munieipios que nao sejam capitals e que tenham menos de duzentos 

mil habitantes o prazo sera de cento e oitenta dias. 

§ 2 s Os Tribunals de Contas nao entrarao em recesso enquanto existirem contas de 

Poder, ou orgao referido no art. 20, pendentes de parecer previo. 
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Art. 58. A prestagao de contas evidenciara o desempenho da arrecadagao em relagao a 

previsao, destacando as providencias adotadas no ambito da fiscalizacao das receitas e combate a 

sonegagao, as acoes de recuperacao de creditos nas instancias administrativa e judicial, bem como 

as demais medidas para incremento das receitas tributarias e de contribuigoes. 

Segao VI 

Da Fiscalizagao da Gestao Fiscal 

Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxilio dos Tribunals de Contas, e o 

sistema de controle interno de cada Poder e do Ministerio Publico, fiscalizarao o cumprimento das 

normas desta Lei Complementar, com enfase no que se refere a: 

I - atingimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes orgamentarias; 

II - limites e condigoes para realizagao de operagoes de credito e inscrigao em Restos a 

Pagar; 

III - medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, 

nos termos dos arts. 22 e 23; 

IV - providencias tomadas, conforme o disposto no art. 31 , para recondugao dos 

montantes das dividas consolidada e mobiliaria aos respectivos limites; 

V - destinagao de recursos obtidos com a alienagao de ativos, tendo em vista as 

restrigoes constitucionais e as desta Lei Complementar; 

VI - cumprimento do limite de gastos totais dos legislatives municipais, quando houver. 

§ 1 2 Os Tribunals de Contas alertarao os Poderes ou orgaos referidos no art. 20 quando 

constatarem: 

I - a possibilidade de ocorrencia das situagoes previstas no inciso II do art.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 4° e no art. 9 e ; 

II - que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou 90% (noventa por cento) 

do limite; 

III - que os montantes das dividas consolidada e mobiliaria, das operagoes de credito e 

da concessao de garantia se encontram acima de 90% (noventa por cento) dos respectivos limites; 

IV - que os gastos com inativos e pensionistas se encontram acima do limite definido em 

lei; 

V - fatos que comprometam os custos ou os resultados dos programas ou indicios de 

irregularidades na gestao orgamentaria. 

§ 2 2 Compete ainda aos Tribunals de Contas verificar os calculos dos limites da despesa 

total com pessoal de cada Poder e orgao referido no art. 20. 

§ 3 2 O Tribunal de Contas da Uniao acompanhara o cumprimento do disposto nos §§ 2° 

3 2 e 4 2 do art. 39. 

CAPiTULO X 

DISPOSICOES FINAIS E TRANSITORIAS 

Art. 60. Lei estadual ou municipal podera fixar limites inferiores aqueles previstos nesta 

Lei Complementar para as dividas consolidada e mobiliaria, operagoes de credito e concessao de 

garantias. 
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Art. 61 . Os titulos da divida publica, desde que devidamente escriturados em sistema 

centralizado de liquidacao e custodia, poderao ser oferecidos em caucao para garantia de 

emprestimos, ou em outras transacoes previstas em lei, pelo seu valor economico, conforme definido 

pelo Ministerio da Fazenda. 

Art. 62. Os Munieipios so contribuirao para o custeio de despesas de competencia de 

outros entes da Federagao se houver: 

I - autorizacao na lei de diretrizes orgamentarias e na lei orgamentaria anual; 

II - convenio, acordo, ajuste ou congenere, conforme sua legislagao. 

Art. 63. E facultado aos Munieipios com populagao inferior a cinquenta mil habitantes 

optar por: 

I - aplicar o disposto no art. 22 e no § 4 9 do art. 30 ao final do semestre; 

II - divulgar semestralmente: 

a) (VETADO) 

b) o Relatorio de Gestao Fiscal; 

c) os demonstratives de que trata o art. 53; 

III - elaborar o Anexo de Politica Fiscal do piano plurianual, o Anexo de Metas Fiscais e o 

Anexo de Riscos Fiscais da lei de diretrizes orgamentarias e o anexo de que trata o inciso I do art. 5 a 

a partir do quinto exercicio seguinte ao da publicagao desta Lei Complementar. 

§ 1 2 A divulgagao dos relatorios e demonstratives devera ser realizada em ate trinta dias 

apos o encerramento do semestre. 

§ 2 2 Se ultrapassados os limites relativos a despesa total com pessoal ou a divida 

consolidada, enquanto perdurar esta situagao, o Municipio ficara sujeito aos mesmos prazos de 

verificagao e de retorno ao limite definidos para os demais entes. 

Art. 64. A Uniao prestara assistencia tecnica e cooperagao financeira aos Munieipios 

para a modemizagao das respectivas administragoes tributaria, financeira, patrimonial e 

previdenciaria, com vistas ao cumprimento das normas desta Lei Complementar. 

§ 1 2 A assistencia tecnica consistira no treinamento e desenvolvimento de recursos 

humanos e na transferencia de tecnologia, bem como no apoio a divulgagao dos instrumentos de que 

trata o art. 48 em meio eletronico de amplo acesso publico. 

§ 2 e A cooperagao financeira compreendera a doagao de bens e valores, o 

financiamento por intermedio das instituigoes financeiras federals e o repasse de recursos oriundos 

de operagoes externas. 

Art. 65. Na ocorrencia de calamidade publica reconhecida pelo Congresso Nacional, no 

caso da Uniao, ou pelas Assembleias Legislativas, na hipotese dos Estados e Munieipios, enquanto 

perdurar a situagao: 

I - serao suspensas a contagem dos prazos e as disposigoes estabelecidas nos arts. 23 , 

31 e 70; 

II - serao dispensados o atingimento dos resultados fiscais e a limitagao de empenho 

prevista no art. 9 2. 
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Paragrafo unico. Aplica-se o disposto nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA caput no caso de estado de defesa ou de sftio, 

decretado na forma da Constituigao. 

Art. 66. Os prazos estabelecidos nos arts. 23, 31 e 70 serao duplicados no caso de 

crescimento real baixo ou negativo do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, regional ou estadual por 

periodo igual ou superior a quatro trimestres. 

§ 1- Entende-se por baixo crescimento a taxa de variagao real acumulada do Produto 

Interno Bruto inferior a 1 % (urn por cento), no periodo correspondente aos quatro ultimos trimestres. 

§ 2° A taxa de variagao sera aquela apurada pela Fundagao Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatistica ou outro orgao que vier a substitui-la, adotada a mesma metodologia para 

apuragao dos PIB nacional, estadual e regional. 

§ 3° Na hipotese do caput, continuarao a ser adotadas as medidas previstas no art. 22. 

§ 4° Na hipotese de se verificarem mudangas drasticas na condugao das politicas 

monetaria e cambial, reconhecidas pelo Senado Federal, o prazo referido no caput do art. 31 podera 

ser ampliado em ate quatro quadrimestres. 

Art. 67. O acompanhamento e a avaliagao, de forma permanente, da politica e da 

operacionalidade da gestao fiscal serao realizados por conselho de gestao fiscal, constituido por 

representantes de todos os Poderes e esferas de Govemo, do Ministerio Publico e de entidades 

tecnicas representativas da sociedade, visando a: 

I - harmonizagao e coordenagao entre os entes da Federagao; 

II - disseminagao de praticas que resultem em maior eficiencia na alocagao e execugao 

do gasto publico, na arrecadagao de receitas, no controle do endividamento e na transparencia da 

gestao fiscal; 

III - adogao de normas de consolidagao das contas publicas, padronizagao das 

prestagoes de contas e dos relatorios e demonstrativos de gestao fiscal de que trata esta Lei 

Complementar, normas e padroes mais simples para os pequenos Munieipios, bem como outros, 

necessarios ao controle social; 

IV - divulgagao de analises, estudos e diagnosticos. 

§ 1 - 0 conselho a que se refere o caput instituira formas de premiagao e reconhecimento 

publico aos titulares de Poder que alcangarem resultados meritorios em suas politicas de 

desenvolvimento social, conjugados com a pratica de uma gestao fiscal pautada pelas normas desta 

Lei Complementar. 

§ 2 s Lei dispora sobre a composigao e a forma de funcionamento do conselho. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

[ ] 

Art. 70. O Poder ou orgao referido no art. 20 cuja despesa total com pessoal no exercicio 

anterior ao da publicagao desta Lei Complementar estiver acima dos limites estabelecidos nos arts. 

19 e 20 devera enquadrar-se no respectivo limite em ate dois exercicios, eliminando o excesso, 

gradualmente, a razao de, pelo menos, 50% a.a. (cinquenta por cento ao ano), mediante a adogao, 

entre outras, das medidas previstas nos arts. 22 e 23. 

Paragrafo unico. A inobservancia do disposto no caput, no prazo fixado, sujeita o ente as 

sangoes previstas no § 3° do art. 23. 
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Art. 71. Ressalvada a hipotese do inciso X do art. 37 da Constituigao, ate o termino do 

terceiro exercicio financeiro seguinte a entrada em vigor desta Lei Complementar, a despesa total 

com pessoal dos Poderes e orgaos referidos no art. 20 nao ultrapassara, em percentual da receita 

corrente liquida, a despesa verificada no exercicio imediatamente anterior, acrescida de ate 10% (dez 

por cento), se esta for inferior ao limite definido na forma do art. 20. 

Art. 72. A despesa com servigos de terceiros dos Poderes e orgaos referidos no art. 20 

nao podera exceder, em percentual da receita corrente liquida, a do exercicio anterior a entrada em 

vigor desta Lei Complementar, ate o termino do terceiro exercicio seguinte. 

Art. 73. As infragoes dos dispositivos desta Lei Complementar serao punidas segundo o 

Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Codigo Penal); a Lei n° 1.079, de 10 de abril de 

1950; o Decreto-Lei n° 201. de 27 de fevereiro de 1967; a Lei n° 8.429. de 2 de iunho de 1992; e 

demais normas da legislagao pertinente. 

Art. 74. Esta Lei Complementar entra em vigor na data da sua publicagao. 

Art. 75. Revoga-se a Lei Complementar n° 96, de 31 de maio de 1999. 

Brasilia, 4 de maio de 2000; 179 e da Independencia e 112 e da Republica. 
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