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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SILVA,George Carlos da. O planejamento na administracao piiblica como ferramenta de apoio ao 
gestor. 2006. 58 folhas. Monografia - FCCP - Pombal 

A Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe inovacoes para o Brasil e para a administracao 

piiblica. Foi solidiricada com a ideia dos legisladores que planejavam colocar em pratica, tudo 

o que dita a Lei seguindo rigorosamente todos os limites que os gestores publicos que lhe sao 

impostas com o intuito de que todos os recursos possam ser bem distribuidos e bem 

direcionados para um unico objetivo que e o bem estar social. Um dos aspectos que a Lei 

trouxe que mudou o sistema de Governo no Brasil e a necessidade de um bom planejamento 

de todas as metas do seu mandato sejam bem elaboradas e bem estuda pra que sejam todas 

cumpridas e bem executadas com eficiencia e eficacia, sobretudo respeitando os limites de 

seus recursos para que os gestores publicos possam por em pratica uma gestao responsavel. O 

Planejamento imposto pela LRF trouxe inumeras sancoes e penalidades que vai de uma 

simples multa ate detencao de 4 (quatro) anos, as mas administracoes ate porque os Tribunals 

de Contas estao rigorosamente com suas fiscalizacoes, contudo esse planejamento deve adotar 

sobretudo, transparencia e responsabilidade nos atos como administrate do erario publico. 

Palavras chaves: planejamento, transparencia e responsabilidade. 
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1INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Em 04 de maio de 2000, foi sancionada a Lei Complementar n° 101, denominada 

Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Ela estabclece normas voltadas para a transparencia e a 

responsabilidade na gestao fiscal das financas publicas. A LRF e um marco importante na 

historia de nosso pais, e na luta pela moralizacao da administracao piiblica, ja que permite 

incentivar a participafao popular no processo de fiscalizacao dos gastos publicos, auxiliando 

na identificacao dos administradores irresponsaveis. 

A LRF destaca o planejamento como instrumento de uma efetiva gerencia, o 

controle previo e concomitante, a transparencia e democratizacao das informac5es e a 

responsabilidade por descumprimento de metas e limites. E, ainda, para garantir transparencia, 

ressalta a contabilidade na condicao de fator fundamental a producao e divulgacao das 

informacoes para tomada de decisao e para o conhecimento, por parte da sociedade, conforme 

os arts. 50 a 55, que dispoem, no seu conjunto, sobre a escrituracao contabil, consolidada das 

contas das esferas de governo e da elaboraeao de relatorios da execucao orcamentaria e de 

gestao fiscal. 

A carencia de planejamento orcamentario era justificada pela nao-edicao da Lei 

Complementar que deflnira os contornos basicos dos tres instrumentos que integram o 

processo orcamentario national, o piano plurianual, a lei de diretrizes orcamentarias e a lei de 

orcamento anual. 

Os administradores publicos devem implementar tarn bem um sistema de controle 

interno eficaz, possibilitando, sobretudo informacoes ao cidadao que confiram transparencia a 

gestao piiblica, pois a falta de controle e transparencia permite aos maus administradores 

usufruirem indevidamente da posicao que ocupam, utilizando de forma inadequada os recursos 

publicos. A questao principal e a transparencia em todos os atos da gestao para que a opiniao 
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piiblica possa ser agente fiscalizador das gestoes piiblicas, visando garantir o predominio dos 

bens intencionados. 

Assim sendo, para uma boa administracao e preciso um bom planejamento, 

definicoes de metas adequadas visando proporcionar o bem estar social e economica da 

sociedade. 

Portanto, o objetivo principal deste estudo e induzir o leitor, a saber, e conhecer os 

verdadeiros objetivos ao se tratar com que a Lei explana ao gestor publico no desenvolvimento 

de suas atividades, seja no ambito Federal, Estadual ou Municipal, visando assim o 

aperfeicoamento e otimizacao das aeoes desenvolvidas frente a gestao publica. 

Como se trata de um trabalho cientifico de planejamento, gestao responsavel 

baseando-se na eficacia da Lei para uma melhor contribuifao para o bom desempenho dos 

gestores publicos, principalmente para o comprimento da Lei que e imposta. 
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1.1 PROBLEM A 

O Planejamento na Administracao Piiblica como ferramenta de apoio ao gestor. 

Quais os procedimentos corretos a serem tornados para um bom planejamento com 

responsabilidade e transparencia na gestao publica? 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GERAL 

Identificar na gestao quais os criterios que a administrados publico dispoe 

baseando-se na Lei para em planejamento adequado. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

2. Apresentar os conceitos gerais da gestao publica e as legislacoes basicas. 

3. Apontar os mecanismos de planejamento para uma gestao responsavel e 

transparente. 

1.3 JUSTIFICATIVA 

A opfao pelo tema foi baseada na importancia de uma gestao publica responsavel 

baseando-se em um planejamento adequado imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal, 

pois ela e o codigo de conduta para os administradores publicos que passarao a obedecer as 

normas e limites para administrar as financas, prestando contas sobre quanto e como foram 

gastos os recursos da sociedade por ele administrado. 

Outro aspecto e o atual contexto da politica em nosso pais que nao estar nada 

satisfatorio para a populacao, dai a relevancia do tema abordado para um melhor 

esclarecimento e informa9ao a cerca dos deveres do administrador publico no cumprimento 
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de seus atos e acoes, metas a serem estabelecidas baseando-se sempre em uma gestao 

transparente. 

1.4 METODOLOGIA DA PESQUISA 

Os procedimentos utilizados da pesquisa foram referencias bibliograficas do tipo 

exploratorias em que foram consultados os principios teoricos que discutem sobre a tematica 

desta pesquisa, que foram atraves de Internet, livros e leituras de revistas, a metodologia de 

abordagem qualitativa do tipo descritiva que auxilio na analise das informacoes levantadas. 
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2 FUNDAMENTACAO TEGRICA 

2.1 ADMINISTRACAO PUBLICA 

A Administracao Piiblica, na sua natureza, revela-se como um encargo de 

defesa, conserva^ao e aprimoramento dos bens, servicos e interesses da coletividade. 

Todo agente investido em fancao ou cargo publico assume compromisso de 

bem servir a coletividade, como e o interesse do povo. 

A fmalidade da Administracao Publica e tudo que envolve o bem comum, da 

coletividade administrativa. O administrador que se afastar desse rumo trai o mandate de que 

esta investido, pois a comunidade institui a Administracao como meio para atingir o bem 

estar social. 

Verifica-se ainda a existencia de uma intima sintonia entre a Administracao Publica e o 

Servidor Publico, fazendo pressupor, clara e nitidamente, que a execucao deste seja feita 

privativamente por aquela, que diretamente, que por delegacao. Conforme Jeze (1926, p.26) 

"O rim do Estado e organizado e fazer funcionar os servicos publicos". Para Lima (1928, 

p.50) a Administracao Publica executa o Servidor Publico, porque considera indispensavel a 

sociedade existente consequentemente,o seu funcionamento. 

2.1.1 ORGANIZACAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA 

Para exercer ou colocar a disposicao da coletividade o conjunto de atividade e 

de bens, visando abranger e proporcionar o maior grau possivel de bem-estar social ou "da 

prosperidade publica", o Estado, aqui entendido como a organizacao do poder politico da 
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comunidade nacional, distribui-se em tres funcoes essenciais, quais sejam: funcao normativa 

ou legislativa; funcao administrativa ou executiva; e funcao judicial. Para Meirelles (1950, 

p. 80) essas funcoes originam-se dos chamados Poderes do Estado, inerentes ao Estado de 

Direito e entre nos consagrados na Carta Magna, onde se ve textualmente: "Sao Poderes da 

Uniao, independentes e harmonicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciario." 

Dessa forma, a funcao normativa ou legislativa, isto e, aquela relativa a 

elaborac&o de leis, e exercida especialmente pelo Poder Legislativo; a funcao administrativa 

ou executiva, ou seja, a conversao da lei em ato individual e correto, cabe ao Poder 

Executivo; a funcao judicial, ou a que se refere a aplicacao aos litigantes, pertence ao Poder 

Judiciario, salvo as excecoes previstas na Constituicao, e vedado a qualquer dos Poderes 

delegar atribuicoes, pois quern for investido na funcao de um deles nao podera exercer a de 

outro. 

A Administracao Publica, com toda as organizacoes administrativas, e baseada 

numa estrutura hierarquizada com graduacao de autoridade, correspondente as diversas 

categorias funcionais, ordenadas pelo Poder Executivo de forma que distribua e escalone as 

funcoes de seus orgaos e agentes, estabelecendo a relacao de subordinacao. 

Portanto, a Organizacao da Administracao Publica circunscreve-se ao Poder 

Executivo, nas tres esferas em que administracao do Pais se processa, ou seja, as pessoas 

juridicas de direito publico interno - a Uniao, cada um dos Estados e o Distrito Federal, e 

cada um dos Municipios legalmente constituidos - suas respectivas entidades autarquicas, 

funcionais e entidades dotadas de personalidade juridica de direito privado, por elas 

instituidas, onde a totalidade ou capital com direito a voto Ihe pertenca. 

2.1.2 ESTRUTURA 
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O campo de atuacao da Administracao Piiblica, conforme delineado pela 

organizacjo da execucao dos servicos. compreende os orgaos da Administracao Direta ou 

Central izada e os da Administracao Indireta ou Descentralizada. 

A legislacao federal sobre o assunto, Decreto-lei n° 200, de 25 de fevereiro de 

1967, alterado pelo Decreto-lei n° 900, de 29 de setembro de 1969, que dispoe sobre a 

Organizacao da Administracao Federal, diz que a ela compreende a administracao 

direta e a administracao indireta. 

2.1.2.1 ADMINISTRACAO DIRETA OU CENTRALIZADA 

A administracao direta ou centralizada e a constituida dos servicos integrados 

na estrutura administrativa da Presidencia da Republica e dos Ministerios, no ambito federal, 

e do Gabinete do Governador e Secretarias de Estado, no ambito estadual, e, na 

administracao municipal, deve seguir estrutura semelhante. 

Conforme se observa, administracao direta ou centralizada e aquela que se 

encontram integrada e ligada, na estrutura organizational, diretamente ao ehefe do Poder 

Executivo. 

Os servicos prestados pela administracao direta ou central izados, embora sejam 

servicos cuja competencia para decidir sobre eles esteja distribuida entre diferentes unidades, 

estas, gracas a relacao hierarquica, prendem-se sempre as unidades superiores num 

afunilamento crescente e continuo, ehegando, como estreitamento final, sob o comando 

ultimo do Chefe do Executivo. 

A administracao direta ou centralizada, portanto, tem a estrutura de uma 

piramide, e no seu ponto mais alto encontra-se a Presidencia no ambito federal - que do topo 

dirige todos os servicos. 
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2.1.2.2 ADMINISTRACAO INDIRETA OU DESCENTRALIZADA 

A administracao indireta ou deseentralizada e aquela atividade administrativa, 

caraeterizada como servigo publico ou de interesse publico, transferida ou deslocada do 

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

Na administracao indireta ou deseentralizada, portanto, o desempenho da 

atividade publica e exercido de forma deseentralizada, por outras pessoas juridicas de direito 

publico ou privado, que, no caso, proporcionarao ao Estado a satisfacao de seus fins 

administrativos. 

2.2 LEGISLACAO CORRELATA 

Em 2000, de todas as leis que o Congresso Nacional votou e o Presidente da 

Republica promulgou, uma destina-se a mudar o rumo da historia de um povo que nao tolera 

mais pagar a conta da incompetencia, da irresponsabilidade e, sobretudo, da desonestidade 

de seus mandatarios - sejam nos tres Poderes (Executivo, Legislativo e judiciario) e nos tres 

niveis de Governo (Federal, Estadual, e Municipal). 

A Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, mais conhecida como a 

"Lei de Responsabilidade Fiscal", ou apenas pela sigla LRF, nao vem revoga, a Lei n° 

4320/64, pois as duas normas sao distintas: enquanto a Lei n° 4.320/64 estabelece as normas 

gerais para a elaboraeao e o controle dos orcamentos e balancos, a LRF estabelece normas 

de financas publicas voltada para a gestao fiscal, vem para mudar a historia da administracao 

publica no Brasil. Atraves deste instrument legal todos os governantes passarao a obedecer 

as normas e limites para administer as financas, prestando contas sobre quanta e como gasta 

os recursos publicos. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece normas de financas publicas 

voltadas para a responsabilidade na gestao fiscal. Tern como principal objetivo prevenir os 
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riscos e corrigir desvios capazes de afetar o equilibrio das contas publicas. Sua meta 

prioritaria e o que diz respeito na reducao dos gastos com pessoal, e em estabelecer limites 

cada vez mais rigidos com eficiencia e eficacia, capazes de da a sociedade oportunidade de 

acompanhar a gestao, que deve ser com transparencia e honestidade. 

Os meios para se atingir este objetivo sao o cumprimento de metas de receitas e 

despesas e obediencia a limites, e eondicoes para a dfvida publica, e gastos com pessoal, aos 

quais devem ser apresentados e aprovados pelo Poder Legislativo. 

O maior beneficiario desta Lei e o contribuinte/cidadao, que passa a contar 

com a transparencia na administracao e a garantia de boa aplicacao das contribuicoes pagas. 

O Governo Federal com a aprovacao da Lei de Responsabilidade Fiscal buscou 

implementar as medidas consideradas inadiaveis no Piano Diretor da Reforme do Estado, 

como o ajustamento fiscal mais duradouro, reformas economicas orientadas para o mercado, 

reforma da previdencia social, inovagao dos instrumentos de politica social, aumentando a 

abrangencia e a qualidade dos servicos sociais e reforma do aparelho do estado para 

aumentar sua governanca. Portanto, a Lei de Responsabilidade Fiscal e mais um passo do 

governo na modernizacao da administracao publica. 

A novidade da LRF, segundo Cruz (2000, p. 14), reside no fato de 

responsabilizar especificamente a parte da gestao financeira a partir de um acompanhamento 

sistematico do desempenho mensal, trimestral, anual e plurianual. 

Os principals pontes da LRF sao: 

- Transparencia das contas apresentadas pelo executivo; 

- Limite para as despesas com pessoal nas tres instancias administrativas 

(Uniao, Estados e Municipios) e nos tres poderes (Legislativo, Executivo e Judiciario); 

- Proibicao do chefe do Executivo de controlar creditos por meio das operacoes 

ARO (Antecipacoes de Receita Orcamentaria) no ultimo ano de mandato; 
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- Proibicao do chefe de executivo de ordenar a inscricao em restos a pagar de 

despesas que nao tcnham sido previamente empenhadas ou que excedam o limite 

estabelecido em lei; 

- Proibicao de aumento de despesas globais com pessoal nos seis meses 

anteriores ao fim do mandate ou iegislatura; 

- Limite para o endividamento publico da Uniao, Estados e Municipios. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal define com clareza normas para a acao dos 

administradores publicos. Define tambem a forma de gerenciamento e disponibilizarao de 

informacao para o controle e transparencia de suas acoes. 

Outro aspecto importante diz respeito ao fate de que os recursos nao pertenccm 

ao govemo, muito menos ao governante, pertencem a sociedade. Nessa afirmacao, o 

governante deve prestar contas de tudo o que faz. 

O exemplo mais marcante da transparencia e o Relatorio de Gestao Fiscal, que 

deve ser publicado com devido acesso ao publico, aos quais devem ser mostrados com 

clareza e seriedade, e onde realmente mostram se esta cumprido os limites que a LRF 

estabelece para a divida, pessoal, operacoes de credito e garantias. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal busca coibir ao mau uso de recursos estatais, 

delineando regra de planejamento, caracterizada pelas atividades financeiras, orcamentarias 

e crediticia, com a formacao de instrumentos de controle do endividamento publico das 

despesas publicas, particularmente das despesas dltas obrigatorias de carater continuado, 

assim como a implantacao de politica fiscal, baseando-se em estrategias e metas previamente 

definidas. Alicercando esse regime, ha, de um lado, normas coercitivas e de correcao de 

desvios fiscais e, de outro, previsao de um novo sistema de informacoes estruturadas a partir 

de demonstratives e rclatorios relacionados ao trabalho de conducao de financas publicas. 
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2.2.1 LICIT AC AO 

No Brasil a lei que trata dos procedimentos para execucao de compras, e 

realizacao de obras e servicos e a lei Federal n° 8.666/93. 

A licitacao destina-se a garantir a observancia do princlpio constitucional da 

isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administracao e sera processada e 

julgada em conformidade com os principios basicos da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vineulacao ao 

instrumento convocatorio, do julgamento objetivo e dos que lhes sao correlates. 

A Lei Federal n° 8.666/93, diz que inclusive servicos de publicidade, 
compras, alimentacao, concessoes, permissoes e locacoes da 
Administracao Publica, quando contratados com terceiros, serao 
necessario precedidos de licitacao; entretanto, essa lei prescreve 
algumas excecoes que dispensam ou tornem inexigivel esse 
procedimento. 

2.2.2 LEI DE CRIMES FISCAIS 

Tramitou pela casa congressual um projeto de lei que estabelecia punic5es a 

administradores publicos, inclusive prevendo pena de prisao a quem descumprisse 

determinadas regras la estabelecida - para governantes (presidente, governadores, prefeitos, 

alem de membros do Legislativo, do Judiciario e do Ministerio Publico), € a Lei n° 10.028 de 

19 de outubro de 2000, referente aos chamados "Crimes Fiscais", que complementa o 

estabelecimento da Lei de Responsabilidade Fiscal ao definir punicoes. 

Contudo alguns procedimentos executados pelos gestores, que deveriam ser 

pautados na etica, na honestidade, na transparencia e elevacao de propositos, vem dando 

lugar a procedimentos deploraveis, que quando nao ilegais ao menos imorais, o que esta a 

patrocinar a revolta da nacao quando o assunto e a politica e seus representantes. 
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Com a Lei de Crimes Fiscais na qual estabelece regras e gestoes 

administrativas aos gestores publicos, principalmente no que diz respeito ao erario publico, 

na qual vem combatendo incansavelmente e punindo as arbitrariedade dos gestores publicos 

no que diz respeito a sua conduta. 

Com isso diante da conjuntura vivenciada por todos nos brasileiros, chamou-sc 

pela moralidade da atividade politica e tais medidas por meios de leis, porem isso nao 

significa que o simples fato de se ter lei regrando ou coibindo uma conduta, esta estara, 

quando regrada, mostrar na etica ou mesmo nao ocorrera, quando proibida pela norma. 

Outro aspecto importantezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 o fato de que a lei de crimes fiscais, estabeleceu que 

e crime contrair dividas, no final do mandato, deixando-as para seu sucessor, sem dinheiro 

em caixa para salda-las, na qual incumbira e ele sancdes e penalidades. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 DESENVOLVIMENTO 

3.1 PLANEJAMENTO 

A Lei de Responsabilidade Fiscal determina a produclo de novas informacoes para o 

planejamento, como o estabelecimento de metas, e condicoes para a execucao orcamentaria, 

bem como a revisao, a arrecadacao e a renuncia da receita. O planejamento pode ser 

considerado um dos aspectos mais importantes da Lei de Responsabilidade Fiscal. Segundo 

Mare, (1997, p.80); 

Um planejamento que de consistencia a atuacao da instituicao deve se 
iniciar com as defmicoes estrategicas e fechar o seu primeiro ciclo co a 
defmicao de metas claras e especificas, que traduzam as aspiracoes 
institucionais em agoes praticas, que lhe permitirao caminhar, de fato, 
na direeao desejada. 
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Um planejamento adequado nao tormina com a emissao de um documento; ao 

contrario, o documento do planejamento e, na verdade, a base para revisoes continuas, para 

novos e mais aprofundados estudos sobre o ambiente, as ameacas e as oportunidades que se 

apresentam, as novas demandas dos clientes a da sociedade. Para Mare, (1997, p.50): 

Para que as acSes resultantes de um planejamento se realizem, 
concretizando a implementaeao das politicas publicas formuladas, e 
imprescindivel que cada servidor tenha plena consciencia da missao 
institucional e pleno conhecimento dos resultados globais desejados, 
de forma a poder identificar qual e o espaco de sua contribuicao 
individual para que esses resultados sejam alcancados. 

O planejamento e um processo que pressupoe diversas etapas, entre as quais um 

minucioso diagnostico da situacao ou realidade da organizacao, que tem como finalidade 

reunir as informacoes necessarias a avaliac&o objetiva do contexto em que organizacao esta 

situada, e permite: 

• Identificar e delimitar os aspectos que deverao ser objeto de uma acao 

planejada de mudanca; 

• formular politicas e definir os objetivos; 

• definir as metas e tracar as estrategias de acao. 

A falta de planejamento geralmente acarreta visao reduzida do que se pretende 

ou o que se pode alcancar, descumprimento de prazos, desperdicio de recursos, pessoas 

envolvidas desmotivadas e infelicidade e ausencia de eficacia. 

O planejamento resulta na elaboraeao especialmente do Piano Plurianual, da 

Lei de Diretrizes Orcamentarias e do orcamento anual, que deverao ser acompanhadas pelos 

anexos, os quais permitirao melhor acompanhamcnto e discussao do seu conteudo. 

O Piano Plurianual (PPA) e o instrumento para planejar as acoes do governo de 

carater mais estrategico, politico e de longo prazo, a ser considerado pelos administradores 
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publicos, seja nos tres niveis: Federal, Estadual e Municipal. A lei que instituir o piano 

plurianual estabelecera, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivas e metas da 

administracao publica para as despesas de capital e outras decorrentes e para as relativas aos 

programas de duracao continuada. E nenhum investimento cuja execucao ultrapasse um 

exercicio financeiro podera ser iniciado sem previa inclusao no piano plurianual ou sem lei 

que autorize a inclusao, sob pena de crime de responsabilidade. Esse piano e elaborado no 

primeiro ano de mandate, para execucao nos quatros anos scguintes, contendo um anexo 

com metas plurianuais da politica fiscal, considerando despesas, receitas, resultado primario 

e estoque da divida. 

A Lei de Diretrizes Orcamentarias (LDO) e elaborada no primeiro semestre de 

cada ano com o objetivo de estabelecer as regras gerais para o orcamento do ano seguinte, as 

metas e prioridades da administracao publicas, ja estabelecidas no piano plurianual. 

A lei de diretrizes orcamentarias alem de compreender as metas e prioridades 

da administracao piiblica, incluindo as despesas de capital para o exercicio financeiro 

subsequente, orientara a elaboraeao da lei orcamentaria anual, dispora sobre as alteracoes na 

legislacao tributaria e estabelecera a politica das aplicacoes das agendas financeiras oficiais 

de fomento. Alem das disposicoes constitucionais, a Lei de Diretrizes Orcamentarias devera 

dispor sobre: 

• equilibrio entre receita e despesas; 

• criterios e forma de limitacao de empenho, a ser efetivada nas hipoteses 

previstas no art. 9° e no inciso 11 do § 1° do art. 3; 

• normas relativas ao controle de recursos e a avaliacao dos resultados 

programas finaneiados com recursos dos orcamentos: 

• demais condicdes e exigencias para transfcrencia de recursos a entidades 

publicas e privadas, 
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Integrara o projeto de lei de diretrizes orcamentarias Anexas de Metas Fiscais, 

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

receitas e despesas, resultados nominal e primario e montante da divida publica, para o 

exercicio a que se referirem e para os dois seguintes. 

O Anexo de Metas Fiscais contera ainda: 

- avaliacao do documento das metas relativas ao ano anterior; 

- 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 national: 

- evolucao do patrimonio liquido, tambem nos ultimos tres exercicios, 

destacando a origem e a aplicacaG dos recursos obtidos com a alienacao de ativos: 

- avaliacao da situâ So fmanceira atuaria dos regimes de previdencia social e 

proprio dos servidores publicos e dos demais fundos publicos e programas estatais de 

natureza atuaria; 

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

margem de expansao das despesas obrigatorias de carater continuado. A Lei de Diretrizes 

Orgamentaria devera conter ainda um Anexo de Risco Ficais, avaliando os passivos e riscos 

que possam afetar as financas publicas e informando o que se pretende fazer se esses riscos 

se concretizarem. 

Em razao do fato de que a Uniao, ao encaminhar o projeto de LDO, deve 

apresentar, em anexo especifico, os objetivos das politicas monetaria, crediticia, cambial e 

ainda as metas de inflacao, para o exercicio subsequente, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municipios, ao apresentarem suas mensagens de LDO, devem observar e manter coerencia 

com informacoes constantes desse anexo. 
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Por ultimo, ate a data do envio do projeto de lei de diretrizes orcamentarias, o 

Poder Executivo encaminhara ao Legislativo relatorio com as informacoes necessarias sobre 

o adequado atendimento dos projetos em andamento, contempladas as despesas de 

conservacao do patrimdnio publico, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes 

orcamentarias. Isso e condicao para que a lei orcamentaria e as de creditos adicionais so 

incluam novos projetos apos adequadamente atendidos aqueles em andamento. 

A Lei Orcamentaria Anual (LOA) e elaborada no segundo semcstre de cada 

ano, fixando despesas e estimando receitas para o controle e a elaboraeao dos orcamentos e 

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

Orcamentarias. Devera conter uma reserva de contingencia, cuja forma de utilizacao e 

montante serio estabelecidos na Lei de Diretrizes Orcamentarias. 

Segundo o § 5°, do art. 165 da Constituicao Federal a lei orcamentaria anual 

compreendera: 

I - o orcamento fiscal referente aos poderes Executivo, Legislativo e Judiciario, 

seus fundos, orgaos e entidades da administracao direta e indireta inclusive fundacoes 

instituidas e mantidas pelo poder publico; 

II - o orcamento de investimento das empresas em que o Estado, direta ou 

indiretamente, detenha a maioria do capital com direito a voto; 

III - o orcamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e orgaos 

a ela vinculados, da administracao direta ou indireta, bem como os fundos e fundac5es 

instituidos e mantidos pelo Poder Publico. 

De acordo com o artigo 5° da LRF, a LOA demonstra que esta compativel e 

adequada ao Anexo de Metas Fiscais. Neste caso, a LOA, sendo orientada pela LDO, deve 

manter os objetivos definidos, e o que se observa ainda e que na reserva de contingencia, que 

a LDO devera prever para o atendimento as despesas previstas no Anexo de Riscos Fiscais. 
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3.2 TRANSPARENCIA DA GESTAO FISCAL 

A transparencia imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal esta assegurada 

pelo incentivo a participacao da populacao e pela realizac&o de audiencias publicas no 

processo de elaboraeao como no curso da execuc3o dos pianos, da lei de diretrizes 

orcamentarias e dos orcamentos. Um bom exemplo e os orcamentos participativos, que 

significa a abertura processo orcamentario a participacao da populacao com base no preceito 

contido no inciso XII, do art. 29, da Constituicao Federal, que estabelece a cooperacao das 

associaeoes representativas no planejamento municipal, ou seja, os cidadaos sao convidados 

a tomarem as decisoes sobre a melhor forma de aplicar os recurso publicos. 

FMI (apud CRUZ e VICCARI, 2002, p. 183) explica que: 

A transparencia fiscal representaria uma importante contribuieao a 
causa da boa governanca, pois promoveria um debate publico mais 
bem informado sobre a concepcao e os resultados da politica fiscal, 
ampliaria o controle sobre os governos no tocante a execucao dessa 
politica e, assim, aumentaria a credibilidade e a compreensao das 
politicas a opcoes macroeconomicas por parte do publico. Num 
ambiente de globalizacao, a transparencia fiscal reveste-se de 
consideravel importancia para alcancar a estabilidade macroeconomica 
e o crescimento de alta qualidade 

A Lei de Responsabilidade Fiscal tern com finalidade o estabelecimento da 

transparencia na gestao fiscal, por meio da ampla divulgacao das prestacoes de contas, dos 

relatorios de gestao e pelo incentivo a participacao da sociedade, e isso certamente ira 

facilitar a interacao entre a sociedade e o Executivo e Legislativo. 

Alem disso, a Lei Responsabilidade Fiscal determina a divulgacao ampla em 

veiculos de comunicacao, inclusive via Internet, dos relatorios com informacoes que tratam 

das receitas e das despesas, possibilitando verificar sua procedencia e a autenticidade das 

informacoes prestadas, onde de acordo com a Constituicao da Republica Federativa do 
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Brasil, de 5 de outubro de 1988 que exigi o Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria 

(RREO), que estabelece em seu art. 165, paragrafo 3°, que o Poder Executivo o publicara, 

ate trinta dias apos o encerramento de cada bimestre. A Uniao ja o divulga, ha varios anos 

mensalmente. O objetivo dessa periodicidade e permitir que, cada vez mais, a sociedade, por 

meio dos diversos orgaos de controle, conheca, acompanhc e analise o desempcnho da 

execucao orcamentaria dos govcrnos. 

A Lei estabelece ainda que ao final de cada quadrimcstre, sera emitido o 

Relatorio de Gestao pelos titulares dos Poderes Executivo, Legislativo (incluindo o Tribunal 

de Contas), Judiciario e Ministerio Publico, prestando contas sobre a situacao de tudo que 

esta sujeito a limites e condicoes como, despesas com pessoal, dividas, operacoes de credito, 

Antecipacao da Receita Orcamerntaria (ARO), e as medidas corretivas implementadas se os 

limites forem ultrapassados. 

Obrigatoriamente, a cada quatro meses, devera ser realizada, no legislativo, 

audiencia publica sobre o cumprimento das metas fiscais, conforme previsto na Lei de 

Responsabilidade Fiscal. E de fundamental importancia que a populacao participe das 

audiencias, inclusive com a presenca de representantes de orgaos tecnicos em condicoes de 

discutir o conteudo das informacoes apresentadas nos relatorios. E atraves destas 

informacoes que a populacao podera controlar a aplicacao dos recursos publicos e a 

transparencia das acoes dos administradores publicos. 

Para efeito da LRF, sao instrumentos de transparencia: 

• Os pianos, os orcamentos e lei de diretrizes orcamentaria; 

• As prestacoes de contas e o respectivo parecer previo; 

• Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria e sua versao simplificada; 

A LRF cria condicoes para implementacao de uma nova cultura gcrencial na 

gestao dos recursos publicos e incentiva o exercicio pleno da cidadania, especialmente no 
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que permite a participacao do contribuinte no processo de acompanhamento da aplicacao dos 

recursos publicos e de avaliacao dos seus resultados. 

3.3 O PAPEL DO GESTOR 

O papel do gestor publico e de uma imensa importancia para um bom 

desenvolvimento social na tres esferas, pois a simples definicao de prazos a serem 

cumpridos e a proibicao de certos procedimentos nao garantem o atendimento ao espirito da 

LRF, que tern como fim a melhoria da gestao publica. E preciso muito mais, e preciso 

conhecimento e habilidade para, por exemplo, fazer surgir nas administracao publicas: 

• Uma cultura nova, nem que prevalecam valores e crencas compativeis com os 

principios postulados pela LRF, em especial o principio da transparencia; 

• Um conjunto de competencia profissionais que faci litem uma adequada leitura 

dos cenarios presentes e futuros da gestao, de forma a garantir bojc e sempre 

acoes adequadas e produtivas; 

• Uma pratica centrada em vivencia pessoal de situacoes proprias de gestao, de 

forma a tornar realidade os principios da eficiencia e da eficacia. 

O gestor tem a obrigacao de estabelecer metas fiscais trienais, o que permite 

que ele planeje mccanismos para equilibrar as receitas e as despesas, visando corrigir os 

desvios ocorridos no percurso. Para isso, no entanto, precisa saber planejar corretamente, 

envolvendo nesse procedimento nao so os seus auxiliares diretos, mas tarn bem todos os 

segmentos que passam interferir em sua gestao. 

Na verdade, o novo contexto da govcrnanca contemporanea se caracteriza por 

uma multiplicidade de fatores, que dificultam e muitas vezes impedem a pratica da 

eficiencia; a sociedade, por sua vez, mais e mais se torna consciente dos seus direitos, e 

exige otimizacao dos recursos publicos e transparentes na gestao. 
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3.4 CONTROLE INTERNO 

Desde 1994, o govemo federal brasileiro sinalizou com a intenclo de remodelar 

a funcao do Estado, no sentido de uma administracao publica gerencial, com enfase nos 

resultados. 

Mais recentemente, com o advento da LRF, qual seja a lei n.° 101/00, cresce a 

importancia e estabelece a necessidadc primaz e inadiavel de se institucionalizar um Sistema 

de Controle Interno inserido nas casas publicas. De ordem, a mencionar legislacao tornou 

compulsoria a ado?ao de uma serie de medidas rigorosas com vista a um controle eficaz das 

contas publicas, obrigando a administracao ao acompanhamento continuo c publico, 

inclusive, de suas contas. 

Embora a existencia de legislacao pertinente ao tema seja vasta, a maioria dos 

municipios brasileiros nao possuem Sistema de Controle Interno eficiente ou relutam ate em 

implanta-lo, que seja por vontade adstrita do gestor ou pela carencia de profissionais 

especializados em Contabilidade Governamental. 

O controle interno ganhou maior importancia, devendo o Poder Legislativo, 

com o auxilio dos Tribunais de Contas, e a populacao verificar se as metas estao sendo 

cumpridas, pelo exame dos relatorios e dos anexos incorporados ao planejamento. 

O controle interno tambem deve ser aperfcicoado, posto que foi enfatizado pela 

Lei de Responsabilidade Fiscal. O Executivo, em ultima instancia, como administrador, e o 

responsavel pela integracao das funcoes de controle interno. Os servidores, porem por do 

que dispoe o art. 74, § 1°, da Constituicao Federal, possuem tambem responsabilidade. 

O objetivo principal do controle interno e o possuir acao preventiva antes que 

acoes ilicitas, incorretas ou improprias possam atentar contra os principios da Constituicao 

da Republica Federativa do Brasil, principalmente o art. 37, seus incisos e paragrafos. 

Segundo Josir Sirneone Gomes ( 1965, p.35): 
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um sistema de controle interno compreende a estrutura e o processo de 
controle. A estrutura de controle deve ser desenhada em funcao das 
variaveis-chave que derivam do contexto social e da estrategia da 
organizacao, alem de levar em consideracgo as responsabilidades de 
cada administrador ou encarregado por centres de competencia. A 
estrutura content, ainda, o sistema de indicadores de informacoes e de 
incentivo. 

O controle interno se funda em raz&o de ordem administrativa, juridica e 

mesmo politica. Sem controle nao ha nem poderia haver, em termos realistas, 

responsabilidade publica. 

Os mecanismos de controle deverao fiscalizar o cumprimento das normas 

estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal como o cumprimento das metas, 

obediencia aos limites para realizacao de operacoes de credito, destinacao dos recursos 

oriundos da venda de bens do patrimonio, as medidas adotadas para fazer as despesas com 

pessoal e a divida aos seus limites. 

Nesse contexto o controle interno opera na organizacao compreendendo o 

planejamento e a ornamentacao dos meios, a execucao das atividades planejadas e a 

avaliacao periodica da atuacao. 

O controle e instrumento eficaz de gestao e nao e novidade do ordenamento 

juridico brasileiro. Observe o que a Constituicao Federal brasileira dispoe sobre o assunto: 

Art. 70: A fiscalizacao eontabil, financeira, orcamentaria, operational e 

patrimonial da Uniao e das entidades da administracao direta, indireta, quanto a legalidade, 

legitimidade, economicidade, aplicacao de subvencoes e renuncia de receitas, sera exercida 

pelo Congresso National, mediante controle extemo, e pelo sistema de controle interno de 

cada poder. 

Art. 74: Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciario manterao, de forma 

integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: 
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I - avaliax o cumprimento das metas previstas no piano plurianual, a execucao 

dos programas de governo e dos orcamentos da Uniao; 

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto a eficacia e 

eficiencia, da gestao orcamentaria, financeira e patrimonial nos orgaos e entidades da 

administracao federal, bem como da aplicaefto de recursos publicos por entidade de direito 

privado; 

III - exercer o controle das operacoes de credito, avais e garantias, bem como 

dos direitos e haveres da Uniao; 

IV - apoiar o controle externo no exercicio de sua missao institucional. 

Outro fundamento do controle interno na Administracao Publica esta no art. 76 

da Lei Federal n° 4.320/64, o qual estabelece que o Poder Executivo exercera os tres tipos de 

controle da execucao orcamentaria: 1) legalidade dos atos que resultem arrecadacao da 

receita ou a realizacao da despesa, o nascimento ou a extincao de direitos e obrigacoes; 2) a 

fidelidade funcional dos agentes da administracao responsaveis por bens e valores publicos: 

3) o cumprimento do programa de trabalho expresso em termos monetarios e em termos de 

realizacao de obras e prestacao de servicos. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal deve incorporora aos costumes politicos-

administrativos a preocupae&o com os limites de gastos pelos administradores publicos 

municipals, estaduais e federals. A lei veio regulamentar a artigo 163 da Constituicao 

Federal, introduzindo o conceito de gestao responsavel. Nesse contexto, podcra vir a 

produzir um forte impacto quanto ao controle global da arrecadacao c execucao dos 

orcamentos publicos. 

3.4.1 PRICIPIOS BASICOS DE CONTROLE INTERNO 
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Os principios de controle interno constituem-se num conjunto de regras, 

diretrizes e sistemas que visam ao atendimento de objetivos especificos. Sao eles: 

a) Relacao custo x beneficio - o custo do controle interno nao deve 

exceder aos beneficios que dele espera-se obter. 

b) Qualiilcacao adequada, treinamento e rodizio de funcionarios - o 

funcionario adequado de um sistema de controle interno depende nao unicamente de um 

planejamento da organizacao e de procedimentos e diretrizes apropriadas, mas tambem a 

escolha e selecao de funcionarios capacitados, com formacao profissional correlata a area de 

controle interno. 

c) Delegacao de poderes e definicao de responsabilidades - deve-se atentar 

para a existencia de regime/estatuto adequados, onde a definicao de autoridade e 

consequentes responsabilidades sejam claras e satisfacam plenamente as necessidades da 

organizacao; manuais de rotinas/procedimentos claramente dcterminados, que considerem as 

funcoes de todos os setores do orgao/entidade. 

d) Segregacao de funcoes - a estrutura de um controle interno deve de 

prever a separacao entre as funcoes de autorizae&o/aprovaeao daquelas de operacao, 

execucao, controle e contabilizacao das mesmas, de tal forma que nenhum funcionario 

detenha cumulativamente funcoes que inobservem este principio. 

e) Instrucoes devidamente formalizadas - as acoes, os procedimentos e as 

instrucoes devem ser disciplinados e formalizados atravcs de instrumentos claros e objetivos 

e emitidos por autoridade competente. 

f) Controle sobre as transacoes - os fatos contabeis, financeiros e 

operacionais devem ser acompanhados, com o fim de verificar a legitimidade dos mesmos, 

relacionados com a finalidade da unidadc/entidadc e autorizados por quem de direito. 
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g) Aderencia a diretrizes e normas legais - e necessario a existencia, no 

orgio/entidade, de sistema estabelecidos para determinarem e assegurarem a observancia de 

diretrizes, pianos, normas, leis, regulamentos e procedimentos administrativos internos. 

Para a eficacia e eficiencia do controle interno na gestao publica e preciso que 

todos estes principios estejam em total sincronia para que as metas sejam todas alcancadas. 

3.5 CUMPRIMENTO DOS LIMITES LEGAIS 

3.5.1 LIMITES PARA DESPESAS COM PESSOAL 

A Lei de Responsabilidade Fiscal, entre outras materias, tern como escopo o 

artigo 169 da Constituicao Federal de 1988, que determina, in verbis: Art. 169. "A despesa 

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

podera exceder os limites estabelecidos em Lei Complementar." 

Baseados nessa afirmacao, os gestores publicos estao cada vez mais. 

preocupados com a fixacao dos limites estabelecidos em Lei, sem saber quanto estao 

autorizados a gastar com salarios, pensoes, encargos, dentre outras despesas com pessoal. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal, revogou a Lei Complementar n° 96, de 31 de 

maio de 1999, chamada de Lei Rita Camata 2, um pouco mais extensa, trouxe mais detalhes 

metodologicos e limites percentuais diferentes para a despesa com pessoal, na qual houve 

alteracao na metodologia do calculo e percentuais em relacao aos limites, sua base para 

calculo sao: "Receita Corrente Liquida" e "Despesas Totals com Pessoal." 

Podem-se observar os limites estabelecidos na LRF em seu artigo 19, in verbis: 

Para fins do disposto no caput do art. 169 da Constituicao, a despesa total com 

pessoal, em cada ente da Federacao, nao podera exceder os percentuais da receita corrente 

liquida, a seguir discriminada: 
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I - Uniao: 50% (Cinqiienta por cento) 

II - Estados: 60% (Sessenta por cento) 

III - Municfpios: 60% (Sessenta por cento). 

Desse modo, em ralacao a esses limites, ainda ha a reparticao dos limites 

globais do art. 19, que nao podera exceder os seguintes percentuais, de acordo com o artigo 

20, inciso I , I I e II I . 

I - Na esfera federal: 

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

Tribunal de Contas; 

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 dispoe 

os incisos XIII e XIV do art. 21 da Constituicao e art. 31 da Emenda Constituicao n° 19, 

repartidos de forma proporcional a media das despesas relativas a cada um destes 

dispositivos, em percentual da receita anteriores ao da publicacao desta Lei Complementar; 

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

I I - Na esfera estadual: 

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

municipio, quando houver; 



36 

b) 54% (cinqiienta e quatro por cento) para o Executivo. 

3.5.2 LIMITES DA DIVIDA PUBLICA E DAS OPERACOES DE CREDITO 

A divida publica consolidada ou fundada a que se refere o inciso I do art. 29 e 

definida pelo art. 98 da Lei n° 4.320/64: "A divida fundada compreende os compromissos de 

exigibilidade superior a doze meses, contraidos para atender a um desequilibrio 

orcamentario ou o financiamento de obras e servicos publicos". 

Os limites para a divida consolidada dos Estados e dos Municipios estao 

definidos a partir 20 de dezembro de 2001, pela Resolucao n° 40 do Senado Federal, definir 

de endividamento e condicoes para contratacao de operacoes de credito. Pelo disposto na 

LRF, o Presidente da Republica teve prazo de noventa dias para submeter ao Senado Federal 

proposta de limites globais para o montante da divida consolidada, tanto da Uniao como dos 

Estados e Municipios, em cumprimento ao que dispoe o art. 52 da Constituicao. 

O paragrafo 2° do art. 30 da LRF permite que a proposta de limites globais seja 

apresentada em termos de divida liquida, o que equivale a abater, do total da divida de cada 

ente, os respectivos creditos financeiros (depositos, aplicacoes). Os limites globais para a 

divida consolidada dos tres nivels de governo serao verificados a partir de percentuais da 

Receita Corrente Liquida - RCL, represcntando o nivel maximo admitido para cada um 

deles, sendo a verificacao do seu atendimento realizada ao final de cada quadrimestre (art. 

30, § 3° e 4°), ou semestre, no caso dos Municipios com menos de 50 mil habitantes. 

O paragrafo 6° do artigo 30 da LRF preve a alteracao dos limites, em caso de 

instabilidade economica ou alteracoes nas politicas monetaria ou cambial, de forma a mante-

los adequados as novas condicoes. A LRF nao determina os limites de endividamento, nem a 

trajetoria, ou mesmo o prazo maximo para que os entes atinjam os limites ( 15 anos), 

cabendo essas definieoes, ao Senado Federal. 
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De acordo com a Resolucao do Senado Federal n° 40/2001, ate quinze anos 

apos a sancao dessa Resolucao os entes publicos estarao sujeitos as seguintes normas: 

• O limite maximo de endividamento para os Estados correspondera a duas 

vezes a sua RCL anual; 

• Para os Municipios, estes limite maximo correspondera a 1,2 vezes a RCL 

anual; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

QUAPRO 1 

PROPOSTA PARA LIMITES DE ENDIVIDAMENTO 

Entes Limite 
proposto 

Endividamento 
(dez/2001) 

Vigencia Trajctoria 

Uniao 3,5 3,15 (*) Imediata 

Estados 2,0 1,74 15 anos 
Reducao da razao de 
endividamento a cada ano, 
em 1/15 do excedente inicial 

Municipios 1,2 0,47 15 anos 
Redugao da razao de 
endividamento a cada ano, 
em 1/15 do excedente inicial 

(*) Incorporado aporte futuro ao Banco Central, para fins de execucao de 
politica monetaria e passiva ja reconhecida. 

Em relacSo a divida mobiliaria, o conceito adotado e de divida bruta e limite 

proposto no Projeto de Lei e de 6,5 da receita corrente liquida. Essa razao e de 5,5. A 

diferenca do nivel proposto em relacao ao atual se justifica em funcao das seguintes razoes: 

(a) uma emissao futura de titulos pelo Tesouro Nacional a serem destinados a carteira do 

Banco Central; (b) a existencia de passivos que, embora ainda nao tenham sido certificados 

pela Uniao, constam de seu cronograma de reconhecimento; (c) no contexto do 

desenvolvimento do mercado interno de capitals, esta em curso processo de padronizacao 

dos instrumentos de financiamento do Tesouro Nacional, em que havera uma substituic^o de 

outros passivos federals (por exemplo, dividas contratuais) por divida mobiliaria quando de 
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seus vencimentos. Essa substituicao tem efeito sobre a divida mobiliaria, ainda que nao 

tenha impacto no endividamento liquido da Uniao. Espera-se que essas politicas produzam 

resultados positivos em termos de elevacao da liquidez e consequente reducao de custos de 

captacao em longo prazo. 

3.5.3 LIMITES DAS DESPESAS DE SEGURIDADE SOCIAL 

Previdencia Social e o sistema que, mediante contribuicao, tem o objetivo de 

assegurar a seus beneficiarios meios indispensaveis de manutencfio em funcao de 

incapacidade, idade avancada, tempo de servico, desemprego involuntario, encargos 

familiares e prisao ou morte daqueles de quern dependiam economicamentc. 

Seguridade social abarca saude, previdencia social art. 194, CF que diz: 

A seguridade social compreende um conjunto integrado de acoes de 
iniciativa dos poderes publicos e da sociedade, destinada a assegurar os 
direitos relacionados a saude, a previdencia e a assistencia social.(EC 
n° 20/98) 

A LRF nao explica limites para gastos dos regimes pr6prios de previdencia dos 

servidores publicos. So diz que os beneficios previdenciarios devem indicar sua fonte de 

custeio e, conforme o caso, serem compensados enquanto dispendio obrigatorio de carater 

continuado. 

Na verdade, os limites e condicoes para esses sistemas de previdencia estao 

estabelecidos em outra lei federal, a de n° 9.717, de 27/11/98. 

O Municipio com fundo previdenciario obedecera, pois, as seguintes demandas 

da Lei n° 9.717/98: 

• os gastos com aposentados e pensionistas nao superarao 12% da receita 

liquida corrente (sera nula a despesa que implique transposicao desse limite - art. 21, I I , 
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LRF); Gasto liquido, no caso, e a diferenca entre gastos previdenciarios e a contribuicao dos 

segurados (art.2°, § 2°, Lei 9.717/98); 

• o teto de contribuicao do Municipio, enquanto empregador, correspondera, 

no maximo, ao dobro da parcela que cabe ao sevidor-segurado; 

• a cobertura dos deficits previdenciarios sera autorizada, todas as vezes, por 

lei cspecifica; 

• o sistema proprio de previdencia, fundo ou autarquia, nao emprestara 

dinheiro a Prefeitura e, nem tampouco, aos scrvidores; 

• o sistema proprio mantera contas bancarias especlficas, distintas das do 

Tesouro Municipal; 

• o regime proprio nao aplicara seus recursos em titulos da divida estadual ou 

municipal e, nem, em acoes de empresas controladas pela propria Municipalidade; 

• os servidores participarao dos Conselhos de Administracao e Fiscal; 

• auditorias atuarias serao, periodicamente, realizadas; 

• o movimento financeiro do Sistema constara de orcamento e balancos 

proprios. 

O Tribunal de Contas alertara o Poder infrator quando este despender com 

inativos e pensionistas mais do que 12% da receita corrente liquida (art. 59, § 1°, IV, LRF). 

3.5.4 LIMITES MINIMOS PARA GASTOS COM EDUCACAO E SAUDE 

Na educaeao esta distribuida da seguinte forma: na Uniao, 18%; nos Estados, 

Distrito Federal e Municipios, 25% de suas arrecadacoes de impostos e transferencias devem 

ser destinados a manutencao e ao dcsenvolvimento do ensino (art. 212 da CF). 

Ja para a saude nos Estados, 12%; no Distrito Federal e Municipios, 15% de 

suas arrecadacoes de impostos e transferencias constitutionals devem ser aplicadas nas acoes 
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e servicos publicos de saude, a partir de 2004 (art. 77 ADCT da CF, acrescido pela E. C. i f 

29/2000). 

A LRF e clara em estabelecer todos esses limites ao ente da Federacao, ela 

impoe aos legisladores o cumprimento dos mesmos, para que se alcance o objetivo da 

projecao dessa Lei Complementar, caso contrario, os gestores publicos sofrerfio penalidades 

previstas na Lei, e estarao obrigados a colocarem a "casa" em ordem, dentro do tempo 

especifico que a mesma lei determina. 

3.6 FUNCAO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS 

Os Tribunals de Contas sao orgaos auxiliares dos Poderes: Legislativo, 

Executivo e Judiciario, bem como da sociedade organizada mediante seus orgaos de 

participacao politica, portanto a natureza dos Tribunals de Contas e de orgao independente. 

A principal funcao do Tribunal de Contas e o controle e julgamento das contas 

dos administradores. 

O art. 71 da CF/88 traz as competencias do TCU que, pelo principio da 

simetria, slo as mesmas das Cortes Estaduais. Neste ponto destaca-se essas atribuieoes 

agrupando-as nas seguintes categorias: fiscalizadora, judicante, saneionadora, consultiva, 

informativa, corretiva, normativa e ouvidaria. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FISCALIZADORA - Consiste na realizacao de inspetorias e auditorias em 

orgaos e entes da administracao direta e indireta (no caso do TCU, dos tres poderes). Dentro 

desta funcao, e examinada a legalidade dos atos de admissao e de aposentadoria, por 

exemplo, bem como, a aplicacao das transparencias de recursos federals aos municipios, o 

cumprimento da LRF (principalmente no que tangc a despesa com pessoal), do 

endividamento publico e ainda os editais de iicitacao, atos de dispensa e inexigibilidade. 
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JUDICANTE - O titula atribuido a esta funcao gera algumas controversias. E 

importante destacar que os Tribunals de Contas nao exercem funcao jurisdicional. Quando a 

Constituicao de 1988 dispQe, em seu art. 71, I I , que compete ao TCU julgar as contas dos 

administradores e demais responsaveis por dinheiro, bens e valorcs publicos, quer dizer que 

os Tribunals de Contas devem apreciar, examinar, analisar estas contas, ate porque exerce, 

neste exame, funcao eminentemente administrativa. 

Esta apreciacao pelo Tribunal de Contas esta sujeita ao controle do Poder 

Judiciario em casos de vlcio de legalidade (jamais quanto ao merito), nao tendo o carater 

definitivo que qualifica os atos jurisdicionais. Essa funcao, aqui chamada de judicante, e que 

viabiliza a imposicao de sancoes aos autores de irregularidades, como por exemplo, nos 

casos de infracao a LRF. 

SANCIONADORA - Esta funcao e crucial para que o Tribunal possa inibir 

irregularidades e garantir o ressarcimento ao erario publico. Entre as penalidades 

normal mente aplicadas estao, por exemplo, a aplicacao de multa proportional ao debito 

imputado, multa Poe infracao a LRF, afastamento do cargo de dirigente que obstrui a 

auditoria, decretacao de indisponibilidade de bens por ate um ano, declaracao de 

inidoneidade para contratar com a administracao publica por ate cinco anos, declaracao de 

inabilidade para o exercicio de funcao de confianca, dentre outras. 

CONSULTIVA - Consiste na elaboraeao de pareceres previos sobre as contas 

do Chefe do Executivo, dos demais Poderes e do Ministerio Publico, a fun de subsidiar seu 

julgamento pelo Poder Legislativo, 

INFORMATIVA - Esta funcao e desempenhada mediante tres atividades: 

envio ao Poder Legislativo de informacoes sobre as fiscalizacoes realizadas, expedicao dos 

alertas previstos pela LRF e manutencao de pagina na Internet contendo dados importantes 

sobre a atuacao do Tribunal, as contas publicas, dentre outros. 
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CORRETIVA - Engloba dois procedimentos que se encontram encadeados (e 

que estao nos incisos IX e X do art. 71 da CF/88): a fixacao de prazo para a adocao de 

providencias que visem o cumprimento da lei e a sustacao do ato Impugnado quando nao 

forem adotadas as providencias determinadas. Em se tratando de contratos, a materia devera 

ser submetida ao Poder Legislativo. Se este nao se manifestar em 90 dias, o Tribunal de 

Contas podera decidir a questao. 

NORMATIVA - Decorre do poder regulamentar conferido pela Lei Organica, 

que faculta a expedlcao de Instrucoes, deliberacoes e outros atos normativos relativos a 

competencia do Tribunal e a organizacao dos processos que lhe sao submetidos. 

OUVIDORIA - Consiste no recebimento de denuncias apresentadas pelo 

controle interno, por qualquer cidadao, parti do politico, associacao ou sindicato. A apuracao 

destas denuncias sera sigilosa, a rim de se proteger a identidade do denunciante e a propria 

honra e imagem dos envolvidos, ate que seja tomada uma decisao. 

No desempenho de suas atribuicoes o Tribunal adota quatro procedimentos 

basicos: tomada de contas, tomada de contas especiais, fiscal izacdes e monitoramentos. 

A tomada de contas e uma acao desempenhada para apurar a responsabilidade 

de pessoas iisicas, orgaos ou entidades que dcr causa a perda, extravio ou outra 

irregularidade de que possa resultar dano ao erario, sempre que o responsavel nao preste as 

contas como deveria ou, ainda, quando nao obrigado a prestar contas. 

A tomada de contas especiais e acao determinada pelo tribunal ou por 

autoridade responsavel pelo controle interno com a finalidade de adotar providencias, em 

carater de urgencia, nos casos previstos pela legislacao em vigor, para apuracao dos fatos, 

identificacao dos responsaveis e quantificacao pecuniaria do dano. 

As fiscalizacoes sao as inspecoes e auditorias essas tiscalizacdcs, que podaram 

ser ordinarias, especiais e extraordinarias. 



43 

O ultimo procedimento de que se valem os Tribunals de Contas e o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

monitoramento. Por monitoramento entende-se o aeompanhamento do cumprimento de 

duas deliberafoes, bem como dos resultados obtidos. Juntamente com as saneoes aplieadas, e 

uma forma de assegurar a efetividade das decisSes da Corte. 

3.7 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E AS CONSEQUENCIAS IMPUTADAS AO 
GESTOR POR INFRACOES 

Com a criaeao da LRF em 4 de maio de 2000 que estabelece regras 

transparentes e rigorosas para os administradores publicos na aplieacao dos recursos que a 

sociedade lhe confia sob a forma de inumeros impostos e taxas, o Congresso Nacional sentiu 

a necessidade tambem de se criar uma lei que complementasse a LRF ao definir punic5es, na 

qual surge a Lei (ordinaria) n° 10.028 de 19 de outubro de 2000, referente aos chamados 

"Crimes Fiscais", a partir dai elas sao as suas ferramentas de cidadania que nos permitira 

cobrar dos administradores publicos mais serenidade, mais respeito e melhores resultados na 

aplieacao dos recursos que saem do bolso de cada cidadao deste Pais. 

3.7.1 SANCOES INST1TUCIONAIS PARA O DESCU MP RIMENTO DA LEI DE 
RESPONSABILIDADE FISCAL 

As sancSes institucionais correspondem a interrupcao de transferencias 

voluntarias (e a sua eontratacao) realizadas pelo Governo Federal, ao impedimento de 

contrataeao de operaeoes de credito e a impossibilidade para a obtencao de garantias da 

Uniao para a eontratacao de operacoes de credito externo. 

Com relae&o ao controle das operaeoes de credito, o Banco Central e a 

instituicao que vinha acompanhando a divida publica brasileira, inclusive o volume de 

contratacoes de operaeoes de credito de Estados e Municipios. A partir da Resolueao n° 43, 

de 21 de dezembro de 2001, este papel passa a ser realizado pelo Ministerio da Fazenda. 
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As acoes que poderao representar na aplieacao de punicdes fiscais dizem 

respeito as descumprimento dos seguintes artigos da LRF: 

1) Artigo 11: nao realizar a instituicao, previsao e efetiva arrecadacao de 

todos os impostos da sua competcncia; 

2) Artigo 23: deixar de ordenar ou de promover, na forma e nos prazos da 

lei, a execucao de medida para a reducao da despesa total que houver excedido a reparticao 

por poder do limite maximo; 

3) Artigo 31: estar acima do limite das dividas consolidadas ou mobiliarias 

e operaeoes de credito dentro do limite de prazo; 

4) Artigo 33: deixar de promover ou de ordenar o cancelamento, a 

amortizacao ou a constituicao de reserva para anular os efeitos de operacao de credito 

realizada com inobservancia de limite, condicao ou montante estabelecido era lei; 

5) Artigo 40: nao ressarcir pagamento de divida honrada pela Uniao ou 

Estado; nao liquidar totalmente a divida que tiver sido honrada pela Uniao ou por Estado, em 

decorrencia de garantia prestada em operacao de credito: 

6) Artigo 51: nao remeter as contas ao Executivo da Uniao ate 30 de abril: 

7) Artigo 52: nao publicar o Relatorio da Execucao Orcamentaria no prazo 

estabelecido; 

8) Artigo 55: deixar de divulgar ou de enviar ao Poder Legislativo e ao 

Tribunal de Contas o Relatorio de Gestao Fiscal, nos prazos estabelecidos em lei; 

9) Artigo 70: nao se enquadrar no limite da despesa total com pessoal em 

ate dois exercicios, caso em 1999 estiver acima desse limite, eliminando o excesso, 

gradualmente, a razao de, pelo menos 50% ao ano, mediante a adocao das medidas previstas 

na lei. 
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Paralelamente as punicoes fiscais, descritas no texto da LRF, o 

descumprimento da LRF podera representar para o administrador publico a aplieacao de 

penalidades penais e administrativas, de acordo com a Lei n° 10.028, a chamada Lei de 

Crimes Fiscais. 

Resguardam a LRF no seu artigo 25, a garantia para a continuidade de 

transferencias voluntarias relativas as acoes de saude, educacao e assistencia social. Isto no 

que diz respeito aqueles convenios ja em execucao, e isto implicam ao ente que estiver 

descumprido a LRF a nao eontratacao de novos convenios. 

3,7.2 SANC6ES PESSOAIS 

Paralelamente as sancoes institucionais, descritas pela LRF, o descumprimento 

da LRF podera representar para o administrador publico a aplieacao de penalidades penais c 

administrativas, de acordo com a Lei n° 10.028, a chamada Lei de Crimes Fiscais. Cumpre 

ressaltar que a Lei 10.028 alterou o Decreto-Lei n° 2.848, de 7/12/1940 (Codigo Pena), a Lei 

n° 1.079, de 10/04/1950 (define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo 

de julgamento) e o Decreto-Lei n° 201, de 27/02/1967 (dispoe sobre a responsabilidade dos 

Prefeitos e vereadores, e de outras providencias). 

A sancao penal, nos termos da Lei de Crimes Fiscais, recaira sobre aquelc 

administrador publico que nao seguir as regras gerais da LRF, desde a confeccao das leis 

orcamentarias nos termos da LRF (artigo 4°), ate a publicacao de todos os relatorios 

exigidos, passando pela observacao dos limites para eontratacao de pessoal, servicos 

terceirizados e endividamento. 

As sancoes pessoais recairao diretamente sobre o agente administrativo, 

importando na cassacao de mandato, multa de 30% dos vencimentos anuais, inabilidade para 

o exercicio da funcao publica e detencao, que podera variar de 6 meses a 4 anos. 
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Segundo Deereto-Lei 201, de 27/02/1976, elenca algumas infraeoes politico-

administrativas dos Prefeitos Municipals sujeitas ao julgamento pela Camara dos Vereadores 

e sancionadas com a cassacio dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mandato. 

I - Impedir o funcionamento regular da Camara; 
II - Impedir o exame de livros, folhas de pagamento e demais 
documentos que devam constar dos arquivos da Prefeitura, bem como 
a verificacao de obras e servicos municipals, por comissao de 
investigacao da Camara ou auditoria, regulamente instituida; 
III - Desatender, sem motivo justo, as convocacoes ou os pedidos de 
informacoes da Camara, quanto feitos a tempo e em forma regular; 
IV - Retardar a publicaeao ou deixar de publicar as leis e atos sujeitos 
a essa formalidade; 
V — Deixar de apresentar a Camara, no devido tempo, e em forma 
regular, a proposta orcamentaria; 
VI - Descumprir o orcamento aprovado para o exercicio financeiro; 
VII - Praticar, contra expressa disposicao de lei, ato de sua 
competencia ou emitir-se ba sua pratica; 
VIII - Omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitas ou 
interesses do Municipio sujeito a administracao da Prefeitura; 
IX - Ausentar-se do Municipio, por tempo superior ao permitido em 
lei, ou afastar-se da Prefeitura, sem autorizacio da Camara dos 
Vereadores; 
X - Proceder de modo incompativel com a dignidade e o decoro do 
cargo. 

Outro descumprimento da LRF que envolve saneao penal e aquele relacionado 

com a trajetoria da divida, apresentada na Resolucao n° 40, de 20/12/2001 do Senado 

Federal, onde serao definidos os limites e os prazos para o atendimento destes limites. De 

acordo com a Resolucao n° 40, o ente que estiver acima dos limites de endividamento 

definidos (2 da RCL para Estados e 1,2 da RCL para os Municipios) tera quinze anos para 

atingir o respectivo limite, sendo que o excesso devera ser diminuido em uma proporcao de 

1/5 avos a cada ano. Nos termos da Lei de Crimes, a desobediencia a esta regra constitui 

crime de acao publica e levara a detene&o do administrador. 

Os crimes contra as financas publicas nao excluem o seu autor da reparaeao 

civil do dano causado ao patrimonio publico. Certamente que a punicao criminal baseada na 

Lei de Crimes lavara ainda o transgressor a responder por outros crimes associados. 



47 

Considerando ainda que o Poder Legislativo, junto com o Tribunal de Contas, sao os orgaos 

competentes para a fiscalizacao das contas da administracao publica, no que tange ao 

cumprimento da LRF, nao ha duvidas de que cresce a importancia do poder destes orgaos 

com a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

No que se refere a apuracao de Irregularidades, esta podera ser motivada a parti 

de sindicancias, processo administrativo disciplinar, ou mesmo a parti de comissSes 

parlamentares de inquerito, essas, a principio de carater politico, mas com desdobramentos 

na esfera judicial. Ja a denuncia de irregularidades podera ser feita pelos proprios orgaos 

publicos ou pelo cidadao, devendo essas ser apuradas ate que sejam esclarecidos os fatos. 

Alem disso, o convivio co a irregularidade, sem a denuncia aos orgaos competentes 

(Tribunals de Contas, Ministerio Publico), nos termos do Codigo Penal configura-se como 

crime de condescendencia criminosa. 

Ressalte-se, po fim, que a responsabilidade pela gestao publica e do 

administrador publico, ou seja, daquele que tem o poder de decisao. Neste caso, tomando 

este, conhecimento de irregularidades, tera a obrigacao de promover a apuracao dos fatos 

sob pena de crime de responsabilidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.8 CASOS MAIS RELEVANTES DE INFRACOES E DESOBEDIENCIA AOS 
LIMITES IMPOSTOS PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. 

Percebe-se o acompanhamento do Tribunal de Contas aos atos, metas e limites 

praticados pelos gestores publicos para que todos os procedimentos praticados por eles 

possam estar devidamente enquadrados na LRF. 

A LRF fixam bem claro todas as suas regras e como sao aplicadas, por sua vez 

tem gestores publicos que nao a seguem, consequentemente serao penalizados ou imputados 

conforme a lei, como pode ver o caso do Ex - prefeito de Sao Bento-PB Marcio Roberto da 

Silva que foi imputado era a devolver aos cofres publicos R$ 1,2 milhao e ainda o TCE 
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acrescentou multa correspondente a 10% dos prejuizos para o municipio, por divergencia de 

nomes era cheques destinados a credores da Prefeitura, alem de notas fiscais fraudulentas, 

servicos pagos nao executados e compras a firm as desativadas e ainda tiveram as contas de 

2003 desaprovadas e despesas sem lieitacao; Ja o Ex - prefeito de Areia-PB Ademar Paulino 

de Lima teve suas contas de 2004 desaprovadas pela razao de irregularidade que incluiram a 

limites legais de aplieacao em educacao, remuneracao de professores e, ainda, a nao retencao 

de Imposto de Renda na fonte, quando do pagamcnto de servicos contratados pela Prefeitura; 

Ainda pode-se destacar tambem a desaprovacao das contas de 2004 da prefeita de Bom 

Sucesso-PB, Nevanda de Almeida Lima, a quem o TCE imputou o debito de R$ 12,6 mil por 

omissao de receitas federals. 

O que se pode ver e que o TCE estar rigorosamente fiscalizando e punindo as 

infracoes cometidas pelos administradores publicos, para que a sociedade nao tenha a 

sensacao de estar sendo lesada. 
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4 CONSIDERACOES FINAIS 

A Lei de Responsabilidade Fiscal torna mais intensa a responsabilidade do gestor 

publico no que diz respeito aos seus atos, por gerar situacoes, muitas vezes, consideraveis 

drasticas, quando nao se atinge o que ela impoe. Esse trabalho mostrou a responsabilidade 

do gestor mediante o planejamento, que e cumprir a lei, alem de equilibrar receita e 

despesas. 

Apesar de ser uma Lei nova, ja e possivel verificar os seus efeitos, em exemplos 

diversos em nosso pais, como por exemplo, candidates inclegiveis por determinados anos, 

cassacao, prisoes por atos irresponsaveis do administrador publico e perca de cargos. 

A sociedade e a grande responsavel por conseguir que a Lei venha punir os maus 

administradores e da respaldo aos que a cumprem, dando a oportunidade de reverem seus 

erros e principalmente, oferecendo tempo para corrigi-los. 

A populacao que tanto luta por justica politica deve esta atenta aos maus 

administradores, lutando para que os recursos publicos sejam bem aplicados. Para que essa 

participacao se efetue de fato, e necessario que o Poder Publico promova acoes que 

incentivem e deem condicoes a sociedade, para que possa efetivamente participar exercendo 

o controle sobre o erario publico. 

Portanto, o que se se obscrva ainda e que a populacao nao esta exercendo o seu 

direito de participacao do processo de planejamento, execucao e fiscalizacao dos atos dos 

gestores publicos. Acontece por falta de interesse da populacao ou pela ausencia de 

incentivo por parte do gestor, o que tambem nao da incentivo algum e a elaboraeao dos 

relatorios que sao expostos ao publico, por serem tao recheados de jargocs tecnicos, que nao 

transmitam bem as informacoes necessarias a populacao em geral, e que essa barreira pode 

nao estimular a populacao a procurar informacoes que nao consegue decifrar. 
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ANEXO A 

Transgressors a L R F e suas sancoes penais 

Infracao Sancao/Penalidade 

Deixar de apresentar e publicar o Relatorio de 
Gestao Fiscal, no prazo e com detalhamento; 
previsto na lei (LRF, artigos 54 e 55; Lei n° 
10.028/2000 art. 5°, inciso I). 

Multa de 30%dos vencimentos anuais 
(Lei n° 10.058/200, art. 5° inciso I e § 1°). 
Proibicao de receber transferencias 
voluntarias e contratar operacoes de 
credito, exceto as destinadas ao 
refinanciamento do principal atualizado 
da divida mobiliaria (LRF, art. 51, § 2°). 

Ultrapassar o limite de Despesa Total com 
Pessoal em cada periodo de apuracao (LRF, 
art.l9e20). 

Cassacao do mandato (Decreto- Lei n° 201 
, art. 4°, inciso VII). 

Expedir ato que provoque aumento da 
Despesa com Pessoal em desacordo com a 
Lei (LRF, art. 21). 

Nulidade do ato (LRF, art. 21); 
Reclusao de um a quatro anos (Lei n° n° 
10.028/200, art. 2°) 

Deixar de adotar as medidas previstas na LRF, 
quando a Despesa Total com Pessoal do 
respectivo Poder ou orgao exceder a 95% do 
limite (LRF, art. 22) 

Reclusao de um a quatro anos (Lei n° 
10.028/200, art. 2°). 
Proibicoes previstas em lei ( LRF, art. 22 § 
unico). 

Deixar de adotar as medidas previstas na lei, 
quando a Despesa Total com Pessoal 
ultrapassar o limite maximo do respectivo 
Poder ou orgao (LRF, art. 23). 

Reclusao de um a quatro anos (Lei n° 
10.028/2000, art. 2°). 

Manter gastos com inativos e pensionistas 
acima do limite definido em lei (LRF, artigos 
18 a 20, art. 24 § 2°, art. 59, § 1°, inciso IV). 

Cassacao do mandato (Decreto-Lei n° 201, 
art. 4°, inciso VII). 

Nao cumprir limite de Despesa Total com 
Pessoal em ate dois anos, caso o Poder ou, 
orgao tenha estado acima desse limite em 
1999 

(LRF, art. 70). 

Proibicao de receber transferencias 
voluntaria, contratar operacoes de credito e 
de credito e de obter garantias (LRF, art. 
23 

§ 3°). 
Cassacao do mandato (Decreto- Lei n° 
201, 
art. 4°, inciso VII). 

Nao cumprir, ate 2003, o limite de Despesa 
Total com Pessoal do exercicio em referenda 
que nao podera ser superior, em percentual da 
Receita Corrente Liquida, a despesa verificada 
no exercicio imediatamente anterior, acrescida 
de ate dez por cento, esta for inferior ao limite 
em lei (LRF, art. 71). 

Cassacao do mandato (Decreto-Lei n° 201, 
art. 4°, inciso VII). 

Deixar de reduzir o montante da Divida Detencao de tres meses a tres anos, perda 
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Consolidada que exeeda o respectivo limite, 
no 
Prazo previsto em lei (LRF, art. 31, § 1°). 

do cargo e inabilltacao para a funcao por 
cinco anos (Lei n° 10.028/2000, art. 4°, 
inciso XVI). 

Proibicao de realizar operacao de credito, 
Enquanto perdurar o excesso. 
Obrigatoriedade de obtencao de resultados 
primario, com limitacao de empenho 
(LRF, 

art. 31, § 1°). 
Exceder o refmanciamento do principal da 
Divida mobiliaria do exercicio anterior (LRF, 
art. 29, § 4°). 

Cassacao do mandato (Decreto-Lei n° 201, 
art. 4°, inciso VII). 

Nao obter o resultado primario necessario para 
reconducao da divida aos limites (LRF, art. 31, 
§ 1°, inciso II). 

Multa de 30% dos vencimentos anuais (Lei 
n° 10.028/2000, art. 5° inciso III e § 1°). 

Ultrapassar o prazo para o retorno da Divida 
Mobiliaria e das Operacoes de Credito aos 
limites (LRF, art. 31, § 2° e 3a). 

Cassacao do mandato (Decreto-Lei n° 201, 
art. 4°, inciso VII). 
Proibicao de receber transferencia 
voluntarias. 

Conceder Garantias em desacordo com a lei 
(LRF, art. 40). 

Cassacao do mandato (Decerto-Lei n° 
201), 
art. 4°, inciso VII). 

Conceder Garantias sem o oferecimento de 
Contra-garantia determinada pela lei (LRF, 
art. 
40, § 1°). 

Detencao de tres meses a um ano (Lei n° 
10.028/2000, art. 2°). 

Conceder Garantias acima dos limites fixados 
pelo Senado Federal (LRF, art. 40 § 5°). 

Nulidade do ato (LRF, art. 40 § 5°). 
Cassacao do mandato 

As entidades da administracao indireta, 
inclusive suas empresas controladas e e 
subsidiarias concederem Garantia, ainda que 
com recursos de fundos, (LRF, art. 40, § 6°). 

Cassacao do mandato (Decreto-Lei n° 
201), 
art. 4a, inciso VII). 

Nao ressarcir pagamento de divida honrada 
pela Uniao ou por Estados, em decorrencia de 
Garantia prestada em Operacao de Credito 
(LRF, art. 40, § 9°). 

Condicionamento de transferencias 
constitutionals para o rcssarcimento. 
Nao ressarcir pagamento de divida 
honrada 
pela Uniao ou Estados (LRF, art. 40, § 9°). 

Nao liquidar a divida total que sido honrada 
pela Uniao ou por Estados, em decorrencia de 
Garantia prestada em Operacao de Credito 
(LRF, art.40, § 10°). 

SuspensSo de acesso a novos 
fmanciamentos (LRF, art. 40, § 10°). 

Contratar Operacao de Credito por 
Antecipacao 
de Receita Orcamentaria, em desacordo com a 
lei (LRF, art. 38). 

Cassacao do mandato (Decreto-Lei n° 201, 

art. 4°, inciso VII). 

Realizar Operacao de Credito fora dos limites 
estabelecidos pelo Senado Federal (LRF, art. 
32, § 1°, inciso III). 

Detencao de tres meses a tres anos, perda 
do cargo e inabilidade para a funcao por 
cinco anos (Lei n° 10.028/2000, art. 4°, 
inciso XVI). 

Realizar Operacao de Credito com outro ente Detencao de tres meses a tres anos, perda 
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da Federacao, ainda que a forma de novacao, 
refinaneiamento ou postergacao de divida 
contraida antedormente (LRF, art. 35). 

do cargo e inabilitaeao para a funcao por 
cinco anos (Lei n° 10.028/2000, art. 4°, 
inciso XVI). 

Nao liquidar integralmente as Operacoes de 
Credito por Anteeipac3o de Receita 
Orcamentaria, inclusive os respectivos juros e 
Demais encargos, at<5 o encerramento do 
exercicio financeiro, especificamente ate o dia 
10 de dezembro de cada ano. 

Detencao de trds meses a tres anos, perda 
do cargo e inabilitaeao para a funcao por 
cinco anos (Lei n° 10.028/2000, art. 4°, 
inciso XVI). 

Receita de Operacao de Credito em montante 
superior ao das despesas de capital, no projeto 
da lei orcamentaria (LRF, art. 12, § 2°). 

Cassacao do mandato (Decreto-Lei n° 
201), 
art. 4°, inciso VII). 

Aplicar Disponibilidade de Caixa em 
desacordo 
com a lei. 

Cassacao do mandato 

Nao depositar, em conta separada das demais 
disponibilidade de cada ente, as 
Disponibilidades 
de Caixa dos regimes de previdencia social e 
nao aplica-las nas condicoes de protecao e 
prudencia financeira (LRF, art. 43, § 1°). 

Cassacao do mandato (Decreto-Lei n° 
201), 
art. 4°, inciso VII). 

Aplicar Disponibilidade de Caixa dos regimes 
de previdencia social em titulos estaduais ou 
municipais, acoes e outros papeis de empresas 
controladas e conceder emprestimos aos 
segurados e ao Poder Publico (LRF, art. 43, § 
2°). 

Cassacao do mandato (Decreto-Lei n° 
201), 
art. 4°, inciso VII). 

Inscrever, em Restos a Pagar, despesa que nao 
tenha sido previamente empenhada ou que 
exceda o limite estabelecido na lei (LRF, art. 
42 
e art. 55, inciso III , alinea "b"). 

Detencao de seis meses a dois anos (Lei n° 
10.028/2000 art. 2°, inciso XVI). 

Nao cumprir, ate 2002, o limite de Despesa 
com Servicos de Terceiros do exercicio em 
referenda que nao podera ser superior, em 
percentual da Receita Corrente Liquida, a 
despesa verificada no exercicio de 1999 
(LRF, art.72). 

Cassacao do mandato (Decreto-Lei n° 

201), 
art. 4°, inciso VII). 
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TC desaprova contas de pre f e i t a 

O Tribunal de Contas do Estado emltlu parecer contrarlo a aprovacao das contas de 
2004 apresentadas pela prefeita de Bom Sucesso, Nevanda de Almeida Lima, a quern 
Imputou o debito de R$ 12,6 mil por omissao de receitas federals. 

O exame do processo relaclonado as contas de 2003 da ex-prefeita de Bayeux, Sara 
Cabral, fol adiado para o proximo dla 29, por haver o relator Umberto Porto verif icado 
que a Audltoria deixou de notlf lcar o ex-vice-prefeito do municipio quanto a evidencias 
de remunerasSo recebida em excesso. A notlficacao servlrla a apresentagSo de defesa ao 
Tribunal, o que nao f oi f e ito. 

0 n8o recolhlmento de co n t r i b u t e s prevldenclarias motlvou a reprovasao das contas de 
2002 encamlnhadas pelo gestor da Superintendencla Cajazeirense de Transportes e 
TrSnsito, Wyaldo G$i«!J* '.iM».i''' "r 

Na sessao plenSria desta quarta-fe ira , foram aprovadas as contas de 2004 do ex-
prefelto de Logradouro, Humberto Alves de Carvalho> e as da Escola de Servlco Publico 
da Parafba (Espep), 6rg5o gerido pela professora Maria Zi i l a Pereira Fernandes que se 
encarregou, pessoalmente, de esclarecimentos a Corte. 

Ela informou sobre requerimentos ja apresentados ao secretario de Administracao do 
Estado para a elaboraeao do Reg&rtento Intemo do Consetho TScnfco Consuftlvo •  • , 
(reclamado peto Tribunal) e ,a inda , para a regularizagao do quadro de funclonirios 
encarregados, sem con curso publico, dos servicos de llmpeza e vlgllSncia do predlo da 
Espep. Propds, no caso, a eontratacao de empresas para a prestagSo de ta ls servicos. 
Tambem obtiveram a aprovacSo das contas de 2004 as Clmaras Municipals de Cal$ara e 
SSoMamede. '"'• ."• • *  

BLOQUEIO Atrasos na ertirega dos balancetes de Janeiro fevaramzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a conselhelro Arndbio 
Viana (no exerefcio da Presidihcla do TC) ao anuncio dip bloqueio de duas contas 
bancSrias. .. " ' 

No caso, das Prefeituras de Boquetrao e Catingueira. 

' Fonte iAscom 
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TC desaprova contas de gestores publicos 

O Tribunal de Contas do Estado emitiu parecer contrario a aprovacao das contas de 
2004 apresentadas pelo prefeito de Santa Helena, Antonio Verfssimo Dantas, a quern 
Imputou debito superior a R$ 286 mil , por razoes que inclufram saldo a descoberto e 
despesas irregulares com instalacao de uma Central Telefonica. 

Tambem foram desaprovadas as contas de 2004 das Camaras Municipals de Cuitegi (por 

despesas nao comprovadas de R$ 38,6 mil), Igaracy (por remuneracao dos vereadores 

excesslva em R$ 17,4 mil) e Barra de Santana (por def icit orcamentario e dfVergencias 

de natureza contSbll). 

Para essa ultima decisio, o TCE levou em consideragao denuncia anterior cuja apuracao 
havla indicado gastos irregulares de R$ 7 mil com a compra de combustivel. Houve, em 
todos os casos, a imputagao dos debitos aos responsaveis. 

CABEDELO - O ex-prefeito de Cabedelo Jose Rlbeiro de Farias Mnior teve as contas de 
2001 aprovadas em grau de recurso, depois que o Tribunal acatou, como aplieacao em 
manutencSo e desenvolvimento do ensino, gastos com services de vigllancia executados 
em favor das escofas municipals. .. 

O rnesmo entendimento levou, na semana passada, ainda em grau de recurso, a 
aprovacSo das contas de 2003 de Dr. JtJnior. O ex-prefeito de Sume, Francisco Duarte 
da Silva Neto, que tambem recorreu de declsao anterior da Corte, obteve a aprovacao 
das contas de 2003. 

Foram aprovadas, ainda, as contas de 2004 do ex-prefeito de Matlnftas (Pedro Suderio 
da Silva) e as do atual prefeito de Areia de ^araiinas (Adetgfcio Baldufno), exercicio de 
2003. 

As Cameras Municipals de Puxlnana", Santa Ines, Aroelras, SSo Jose de Espinharas e 
Santa Cecilia, Lagoa de Dentro, Aroeiras, Cubati, Soledade, Albandra e Marcacao 
obtiveram a aprovacao do TCE as contas de 2004. 
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Ex-pre f e i to e imputa do em R$ 1,2 milhao 

Dlvergencias de nomes em cheques desttnados a credores da Prefeitura e nas copias 
mlcro-f ilmadas desses mesmos cheques fornecidas pelo Banco do Brasil, alem de notas 
fiscais fraud ulentas, servicos pagos e n3o executados e compras a f irmas desativadas 
levaram o Tribunal de Contas do Estado a Imputar debito superior azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA R$  1,2 milhao ao 
ex-prefelto de Sao Bento, Marcio Roberto da Silva. 

A imputacao, o TCE acresceu multa correspondente a 1 0 % dos prejulzos para o 
municipio, conforme voto do relator Antonio Nominando Diniz. O ex-prefeito, que teve 
as contas de 2003 desaprovadas, ainda respondeu por despesas-4sem licitacSo, nao 
recolhimento de parte das contribulcSes prevldenciarias e aplicacd'es insuficlentes em 
educagio. • ' 'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "7.';' 

A ele o Tribunal concedeu prazo de 60 dlas para a devolucSo do dlnheiro aos cofres 
municipals, sob pena de repfesentasSo ao Ministerio Publico para f ins de cobranga 
judicial.-.- '•  ' •  

FUNESBOM - A Carte.Imputou ao ex-gestor do Fundo Especial do Corpo de Bombeiros 
(Funesbom), tenente-coronel Horddo 3ose dos Santos FJlho, o deiiito de R$ 245.096,20, 
assinando4he prazo de 60 dias para a restitulcSo dess« f riontante, sob pena de cobranca 
executiva, como propSs em seu voto o relator Gieryston Holanda de Lucena. 

A decisSo  ̂ao f ina l deinspecSo especial, decorreu do descumprimento da resolueSo do 
Tribunal Pleno, emltlda em 2004, assinando prazo de 30 dias para que o ex-gestor do 
Funesbom e tres gestores adjuntoscomprovassem a regularfdade de despesas 
realizadas em 2003. 

Sem resposta, o TCE imputou ao ex-gestor principal e aos adjuntos Antonio Guerra Neto 
(tenente-coronel), Antonio Francisco da Silva Fiiho (capitSo) e Marcelo l i ps dos Santos 
(tambem capltao) a multa,individual de R$ 2.534,15. Atem dlsso, tambem decidlu 
encamlnhar representacao ao Governador do Estado e ao Minister!© Publico Comum 
"acerca de Indfcips de cometimento de atos de improbidade admin Istrativa e crimes 
licitatorios, contra as financas publicas e a administracao". 

APROVACAO - 0 ex-prefelto de Cabedelo lose Ribeiro de Farias Mnior teve, em grau de 
recurso, as contas de 2003 aprovadas pelo Tribunal que modif lcou, desse modo, o 
parecer pela reprovagao emltido quando do exame Inicial do processo. Ele tambem se 
livrou do debito de R$ 109,5 mil por haver comproyado, agora, a lisura de despesas 
feitas durante o exercicio sob julgamento. 

Tambem foram aprovadas as contas de 2004 apresentadas pelo prefeito de lnga 
(Antonio de Miranda Burtty), peto ex-prefelto de Santa Rita (Severino Maroja) e, ainda, 
pelas CSmaras de Vereadores de Cabedelo, Cruz do Espirtto Santo, Bom Sucesso e 
Matu reia. A Loteria do Estado (Lotep) obteye a aprovagao das Contas de 2003. 
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