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R E S U M O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este estudo tern como objet ivo aver iguar quais os motivos classif icados segundo a Lei 

Organica do T C U (Tribunal de Contas da Uniao), que levaram prefeitos paraibanos a terem 

contas consideradas irregulares, ao gerir recursos da Uniao. Nesta norma esta presente a 

classi f icacao em 4 mot ivos que just i f icam o parecer dado pelo Tr ibunal . Foi pesquisado em 

uma lista 146 processos t ido como contas reprovadas no Estado da Paraiba pelo Tr ibunal 

de Contas da Uniao. Para o a lcance do objet ivo proposto, baseou-se no metodo 

explorator io, em pesquisa bibl iografica e documenta l , para a apuracao dos concei tos e 

caracter ist icas da reprovacao de contas, a lem da apresentagao de dados obt idos atraves de 

anal ise estatfst ica. Os resul tados most ram que as maiores incidencias de descumpr imento 

e, consequentemente , de reprovacao das contas esta relacionado com a ma apl icacao dos 

recursos direcionados as areas de educacao, obras e instalacoes e saude. O Sertao 

paraibano consta com o maior indice de reprovacao, com uma media de anal ise do 

processo entorno de 7,2 anos; tendo como maior motivo de irregularidade detectado a 

omissao de prestar contas e modal idade de recurso com maior f requencia de irregular idade 

foi apresentado em recursos dest inados a educacao. A partir dessa evidencia, expostas aos 

gestores e soc iedade em geral , prop5e-se que os estudos, acerca do tema sejam 

aprofundados e apl icados e m outros estados, considerando que esse pode ser urn problema 

nacional . 

Palavras-chaves: Prestacao de Contas. Contas Irregulares. Tr ibunal de Contas da Uniao. 

Recursos Publ icos. 



A B S T R A C T zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

This study has as objective discovers which the reasons classif ied according to the Organic 

act of T C U (Tribunal of Bills of the Union), that you/they took mayors paraibanos have her/it 

bills considered irregular, when managing resources of the Union. In this norm it is present 

the classif ication in 4 reasons that justi fy the opinion given by the Tr ibunal . It was researched 

in a list 146 processes had as bills reproven in the State of Para iba by the Tr ibunal of Bills of 

the Union. For the reach of the proposed object ive, he/she based on the exploratory method, 

in bibl iographical and documenta l research, for the count ing of the concepts and 

characterist ics of the disapproval of bills, besides the presentat ion of data obtained through 

statistical analysis. The results show that the largest noncompl iance incidences and, 

consequent ly, of d isapproval of the bills it is related with the bad appl icat ion of the resources 

addressed to the educat ion areas, works and facil it ies and health. The Interior paraibano 

consists wi th the largest disapproval index, wi th an average of analysis of the process I spill 

of 7,2 years; tends as larger reason of irregularity detected the omission more frequently of 

rendering bills and resource modal i ty of irregularity was presented in resources dest ined a 

educat ion. Start ing f rom that ev idence, exposed the managers and society in general , 

he/she intends that the studies, concerning the theme are deepened and appl ied in other 

states, consider ing that that can be a national problem. 

Word-key: Accounts rendered. Irregular bills. Tr ibunal of Bills of the Union. Public resources. 
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1. I N T R O D U C A O 

O tema Reprovacao de contas nos ult imos anos tern sido assunto de d iscussao perante a 

soc iedade. Sobre o assunto, Pascoal (2006, p. 166) comenta que "a populacao e quern mais 

possui legit imidade para solicitar a apuracao de fatos que Ihes parecam suspei tos ou 

irregulares, uma vez que, os recursos ger idos pelos administ radores per tencem a ela". 

Nesta perspect iva, o ordenamento jur id ico brasileiro procura atender aos c lames da 

populacao, como exemplo a Const i tu icao Federal que estabelece, em seu art. 74. paragrafo 

2°, que "qualquer c idadao, part ido polit ico, associacao ou sindicato e parte legft ima para na 

formagao da lei, denunciar i rregular idades ou i legal idades perante o Tr ibunal de Contas". 

Por essa razao, dentre outras, a apl icacao de dinheiro, bens e valores publ icos se tornam 

objeto de invest igagao por orgaos de f iscal izacao e pela soc iedade civil, inclusive nessa 

pesquisa; devido a importancia que o assunto vem ganhando na atual idade, visto que 

apesar da cr iacao de leis que ze lam pela correta apl icacao dos recursos, ve-se f requencia 

de casos noticiados pela midia, de prestacao de contas de gestores publ icos considerados 

irregulares pelos orgaos de f iscal izacao, especia lmente, pelos Tr ibunals de Contas. Tal 

si tuagao alcanca o ambito nacional e, na Paraiba, pode nao ser diferente. 

Nesse contexto, esse estudo enfoca os principais aspectos presentes nas reprovacoes de 

contas nas prefeituras do estado da Paraiba, quando da gestao de recursos da Uniao, cuja 

responsabi l idade em julga- las f ica a cargo do Tr ibunal de Contas da Uniao. 

Para Pascoal (2006) o Tr ibunal de Contas tern uma funcao nobre para com a soc iedade ja o 

mesmo procura fazer urn feedback sobre as prestac5es de contas dos gestores, nesse 

sent ido, f ica a cargo da sociedade ju lgar se os gestores merecem retornar aos cargos ou 

nao. 

O proposito desse estudo se encontra no interesse em saber, se o recurso publico esta 

sendo ger ido adequadamente , e se teve uma boa uti l izacao; a lem de pretender contribuir 

com a sociedade paraibana, uma vez que a mesma possa d iscemir de fo rma mais crit ica os 

gestores que nao apl icam corretamente os recursos publ icos. Por f im, propoe a contr ibuir 

com os academicos da area contabi l e ciencias afins, para que os mesmos possam 

enxergar nessa pesquisa urn incentivo para maiores pesquisas na area, a f im de encontrar 

a l temat ivas para que aconteca urn controle mais ef icaz e eficiente dos recursos publ icos. 

Esse t rabalho esta organizado em quatro capitulos, do qual , o I capitulo e const i tufdo pela 

introducao, que aborda aspectos como tema e problema, justi f icativa, a lem dos objet ivos 

gerais e especi f icos e por f im a t ipologia da pesquisa e o procedimento metodologico; o II 

capitulo aborda a fundamentacao teorica que relata sobre temas como servicos e 
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administ racao publica, despesa e receita alem de prestacao de contas, com visoes de 

autores classicos no assunto; no capitulo III encontra-se os resultados que a pesquisa 

propoe-se a analisar, tais como: c idades que t iveram maior numero de processos, 

modal idades de recursos que t iveram maior indice de irregular idade, ex-prefeitos que 

t iveram maior quant idade de processos e outros resultados; por f im o IV capitulo e fo rmado 

pela conclusao sobre os objet ivos propostos no trabalho, contendo tambem urn resumo dos 

resultados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1 T e m a e Problema da P e s q u i s a 

A Lei Organica do Tr ibunal de Contas da Uniao tern por competencia, de acordo com o art. 

1° inciso I, ju lgar as contas dos Admin is t radores e demais responsaveis por dinheiro, bens 

ou valores publ icos de poderes da Uniao, sendo que tais ju lgamentos sao classif icados 

atraves de criterios que indicam se as contas sao regulares, regulares com ressalva ou 

irregulares. 

C o m o proposito de aver iguar as contas consideradas irregulares e que esse estudo propos 

como tema: uma anal ise dos pr incpa is aspectos presentes nas reprovacoes de contas das 

prefeituras do estado da Paraiba, quando da gestao de recursos da Uniao, tendo como 

re fe renda o per iodo de publ icacao no Diario Oficial da Uniao entre 13/02/2002 a 

25/04/2008. 

Nesse sent ido, esse trabalho se propoe a responder ao seguinte quest ionamento: Quais os 

mot ivos preponderantes que levaram os gestores publ icos municipais, na Paraiba, ao gerir 

recursos da Uniao, ter suas contas consideradas irregulares pelo T C U ? 

1.2 Objet ivos 

1.2.1 Objet ivo Geral 

Aver iguar quais os motivos classi f icados segundo a Lei Organica do T C U (Tribunal de 

Contas da Uniao), que levaram prefeitos paraibanos a terem contas consideradas 

irregulares, ao gerir recursos da Uniao. 

1.2.2 Objet ivos Especi f icos 

1. Evidenciar atraves de percentuais, em quais mesorregioes paraibanas esta ocorrendo o 

maior numero de reprovacao de contas de recursos da Uniao. 

2. Veri f icar em quais modal idades de recursos houve maior numero percentual de mot ivos 

de reprovacao nas prefeituras paraibanas; 
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3. Conhecer o processo de prestacao de contas no ambi to da administracao publica, 

previsto no ordenamento jur id ico brasileiro. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3 Just i f icat iva 

Pode-se considerar o tema prestagao de contas como urn dos aspectos fundamenta ls para 

boa execucao dos recursos publ icos. Tal importancia e ressaltada na propria const i tuicao de 

88, que em seu art. 70, faz re fe renda ao utilizar a mesma como instrumento de f iscal izacao 

e controle. Estabelece, ainda, que o Congresso Nacional , mediante controle externo por 

meio do Tr ibunal de Contas da Uniao, em caso de recurso federal , terao competenc ia para 

ju lgar atraves de regras estabelecidas em Lei Organica do Tr ibunal de Contas da Uniao Lei 

de N° 8443/92. 

O interesse em saber se o recurso publico esta sendo ger ido adequadamente , e se teve 

uma boa uti l izacao, tendo em vista que o mesmo e da colet iv idade, e para ela, deve-se 

reverter em forma de benef ic ios, ul t rapassa a vontade individual do c idadao e/ou da 

soc iedade civil organizada e ganha contornos de imposicao legal em todo o ordenamento 

jur id ico brasileiro que trata sobre o tema, obedecido os t ramites legais pert inentes e f icando 

a cargo das instituicoes responsaveis para tanto, especia lmente o T C U . 

Mot ivado por este " interesse" e tendo conhecimento dos f requentes acontec imentos 

not ic iados pela mid ia brasi leira, re lacionados a apl icacao incorreta dos recursos publ icos, 

optou-se por realizar o presente estudo, reconhecendo a importancia e repercussao social 

quando da ocorrencia de casos de reprovagao de contas e/ou escandalo com recursos 

publico, nesse caso em especial na Paraiba. 

Ass im, a realizaeao deste t rabalho alcanca importancia por pretender contr ibuir com a 

sociedade paraibana, uma vez que, pode enxergar de forma mais crit ica os gestores que 

nao apl icam corretamente os recursos a ele conf iados. 

Estudos como estes t ambem podem ser uteis para os proprios gestores, tendo em vista que 

os mesmos poderao ter nesta pesquisa, urn incentivo para boa administracao, visto que, os 

fatores que levam a irregularidade podem ser ocasionados pela falta de informacao. 

Por f im, para os academicos da area contabi l e ciencias af ins, poderem enxergar nessa 

pesquisa urn incentivo para maiores pesquisas na area, a f im de encontrar alternativas para 

que aconteca urn controle social mais ef icaz e eficiente. 
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1.4 Metodologia 

1.4.1 Tipologia da Pesquisa 

O presente estudo classif ica-se como: descri t ivo, bibl iografico e documenta l ; com enfase no 

aspecto quant i ta t ive 

C o m relacao a pesquisa apl icada na contabi l idade, Beuren et al . (2006, p.79) diz que: 

Considerando as particularidades da Contabilidade, diante do exposto, 

optou-se por enfocar tipologias de delineamentos de pesquisa, que se 

acredita ser mais aplicaveis a esta area do conhecimento, agrupadas em 

tres categorias: pesquisa quanta aos objetivos, que contempla a pesquisa 

exploratoria, descritiva e explicativa; pesquisa quanta aos procedimentos, 

que aborda o estudo de caso, o levantamento, a pesquisa bibliografica, 

documental, participante e experimental; e a pesquisa quanta a abordagem 

do problema, que compreende a pesquisa qualitativa e a quantitativa 

A pesquisa quanto aos objet ivos: e considerada uma pesquisa descrit iva. 

A pesquisa descri t iva: conforme Andrade (2002 apud Beuren 2006) "preocupa-se em 

observar os fatos, registra-los, anal isa-los, classif ica-los e interpreta-los, e o pesquisador 

nao interfere neles". Sendo que esse t ipo de pesquisa procura esclarecer caracter ist ica e 

aspecto inerente ao fato pesquisado. 

A pesquisa que segue tern classi f icacao quanto aos objet ivos como sendo do t ipo descri t iva 

por que foram observados os fatos e relatados, de acordo com o exposto em fontes de 

pesquisa, sem que houvesse al teracoes de dados, apenas anal isados. 

Quanto aos procedimentos: e considerada uma pesquisa bibl iografica e documenta l . 

A pesquisa bibl iografica: segundo Cervo e Bervian (1983 apud Beuren 2006) serao def inidos 

como uma pesquisa que "Expl ica urn problema a partir de referenciais teor icos publ icados 

em documentos. Pode ser real izada independente ou como parte da pesquisa descri t iva ou 

exper imenta l . A m b o s os casos buscam conhecer e anal isar c o n t r i b u t e s sobre determinado 

assunto". Tendo como objetivo recolher informagoes e obter conhecimento previo a cerca de 

urn problema que pretende responder. 

Pesquisa documenta l : para Beuren (2006) baseia-se em mater iais que ainda nao teve urn 

t ratamento anal i t ico ou nao foram reelaborados de acordo com os objet ivos da pesquisa. 

Essa pesquisa para Silva e Grigolo (2002 apud Beuren 2006) trata a informacao ainda bruta 

buscando extrair a lgum sentido e introduzir a lgum valor, de forma que venha contr ibuir com 

a comunidade cienti f ica. 
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Ass im a pesquisa procurou anal isar documentos do t ipo processos que ainda nao ter iam 

sido anal isados, com o mesmo objetivo proposto nesse t rabalho, que seria, de aver iguar 

quais os mot ivos que levaram os prefeitos a terem contas consideradas irregulares. 

Quanto a abordagem do problema: pode ser considerada uma pesquisa quanti tat iva. 

Pesquisa quanti tat iva: segundo SOUSA, Fialho e Otani (2007) consistem em tudo o que 

pode ser quant i f icado podendo traduzir o signif icado da pesquisa em numeros e opiniao a 

cerca dos mesmos, requer alem dos numeros tecnicas de pesquisas, por mais que seja 

s imples como uma media ou mais complexa como uma anal ise de regressao. 

1.4.2 Procedimento quanto Pesquisa 

A pesquisa foi desenvolv ida nas seguintes etapas: 

Na primeira etapa, procedeu-se uma revisao de l iteratura, mater ial izada na coleta de 

materiais bibl iograficos, const i tu ido pr incipalmente de livros, leis, e art igos cienti f icos, 

processos de tomadas de contas especiais, os quais forneceram subsid ios para conhecer o 

processo de prestacao de contas no ambi to da administracao publica brasileira. 

Para real izacao da pesquisa empir ica proposta, procedeu-se ao levantamento de 

informacoes, atraves de uma pesquisa nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA site do Tr ibunal de Contas da Uniao, no qual foi 

coletada uma lista dos gestores considerados inelegiveis para a eleicao de 2008. 

A lista e composta de nomes de gestores que foram responsaveis por dinheiro, bens ou 

vaiores publ icos repassados pela Uniao conforme art. 1° da lei 8443/92, cujas contas foram 

consideradas como irregulares pelo T C U . Tal selegao resultou em uma relacao contendo 

146 nomes de ex-prefei tos paraibanos e respect ivos numeros de acordaos, que t iveram 

contas reprovadas na modal idade de tomada de contas especiais. 

Ressal ta-se que a modal idade de tomadas de contas especiais, conforme a Instrucao 

Normat iva n.° 56/2007, so pode ser instaurada com vaiores de processo tomando como 

base o ano de 2008, cujos vaiores ul t rapassem R$ 23.000,00 (vinte e tres mil reais). 

De posse de tal l istagem, obt iveram-se os processos que permit i ram identif icar os motivos 

que levaram ex-prefei tos a terem contas reprovadas. Tais motivos foram previstos na Lei 

Organica do Tr ibunal de Contas da Uniao, no art. 16. Inciso III, e resumido em quatro, quais 

se jam: omissao de prestar contas; pratica de ato de gestao i legal; dano ao erario e 

desfalque ou desvio de dinheiro bens e vaiores publ icos, conforme tabela 1. 
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Tabela 1 - Lista de motivos de irregularidades segundo a Lei Organica do TCU 

Lei Organica do Tribunal de Contas da Uni§o, no art. 16. Inciso ill zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
• a) omissao no dever de prestar contas; 

b) pratica de ato de gestao ilegal, ilegftimo, antieconomico, ou infracao a norma legal regulamentar 

de natureza contabil, financeira, orcamentaria, operacional ou patrimonial; 

c) dano ao erario decorrente de ato de gestao ilegitimo ao antieconomico; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou vaiores publicos. 

Fonte: elaboraeao propria baseado na Lei Organica do TCU lei de numero 8443/92. 

Essa anal ise tern como re fe renda o per iodo de publ icacao no Diario Oficial da Uniao entre 

13/02/2002 a 25/04/2008. 

Em seguida, real izaram-se as anal ises dos processos em re ferenda, mediante anal ise 

quanti tat iva, ut i l izando-se da estat ist ica descri t iva, permit indo, portanto, que fossem 

at ingidos os objet ivos propostos neste estudo. 
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2 F U N D A M E N T A C A O T E O R I C A 

2.1 S e r v i c o Publ ico 

Da sociedade e extra ido recursos, na forma de impostos, contr ibuigao, taxas e outros, que 

sao direcionados para servir a propria sociedade. Para tanto, a soc iedade escolhe seus 

administradores ou servidores, cuja atr ibuicao principal consiste em gerir os recursos de 

forma que a colet ividade seja benef ic iada da melhor maneira possivel . 

Nesta perspect iva, gestores publ icos incumbidos na atr ibuicao de gerir recursos publ icos, 

tern o dever legal, e, sobretudo, moral , de prestar contas dos atos prat icados, para que a 

propria soc iedade saiba se os mesmos estao sendo ger idos de forma economica e que 

a lcance os objet ivos propostos. 

Inicialmente, necessar ios se faz discutir o tema servico publ ico. Autores como Meirel les 

(2001) e Kohama (2006) concei tuam servico publico em sent ido amplo, como sendo todo 

aquele prestado pela administragao ou por seus de legados, atraves de concessao ou 

permissao sob norma e controle estatal. Para esses autores, esses servigos sao prestados 

atraves de urn conjunto de at iv idades exercidas, ou na forma de bens colocado a disposicao 

da colet ividade, v isando abranger e proporcionar o maior grau possivel de bem esta social . 

Pode-se dizer, de forma resumida que o servico publ ico em sentido amplo sao fo rmas de 

atender as necessidades advindas da colet iv idade. Uti l izando-se do servico da 

adminis t racao ou de seus de legados que por sua vez sao normal izados e contro lados pelo 

Estado. 

Pietro (2001) concei tua em sentido restrito a separagao entre at ividade jur id ica e at ividade 

s o c i a l (grifo do autor) tendo em vista que a primeira atende a preservacao do direito objetivo 

que corresponde ao poder de pol icia; enquanto que na at ividade social a Admin is t racao 

cuida de assuntos de interesse coletivo que assim e equiparado ao servico publico 

propr iamente dito. 

Desse modo o concei to em sent ido restrito sera dividido em duas at iv idades ass im definidas 

como: at ividade jur id ica, que corresponde ao poder de pol icia; e at ividade social , tendo o 

mesmo proposito do servico publico em sentido amplo, dando enfase aos interesses da 

comunidade. 

Conforme Catao (2001) conceitua o servigo publico como sendo: 

A nogao de servigo publico se trata de verdadeira demarcagao do ambito de 

incidencia do Direito Administrativo nas atividades estatais. E o servigo 

publico campo proprio de atuagao do Estado em que a intervengao de 

particuiares e meramente acessoria ou substitutiva e so se da mediante 

condigSes muito especlficas. O conceito de servigo publico nasce 
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justamente para determinar a separagao entre direito publico e privado, 

distingao esta que remonta a fase absolutista. 

Quanto a classif icagao e levado em consideragao a essencial idade, adequagao, f inal idade e 

os dest inos dos recursos sendo classif icados nesse grupo por autores como Meirel les 

servigo publico propr iamente dito, de uti l idade publ ica, proprio do Estado, improprio do 

Estado. Quanto ao objeto: administrat ivos, comercia is ou industrials. E quanto a maneira 

como concorre para satisfazer aos interesses gerais e classif icado como:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "uti singulari" e "uti 

universi". 

Meirel les (2001 , p.312) levando em consideragao o exposto a c ima classif ica como: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Servigos publicos propriamente ditos sao os que a administragao presta 

diretamente a comunidade, por reconhecer sua essencialidade e 

necessidade para sobreviveneia do grupo social e do prdprio estado (...) 

Utilidade publica e os que a Administragao, reconhece sua conveniencia 

(nao essencialidade, nem necessidade) para os membros da coletividade, 

presta-os diretamente ou aquiesce em que sejam prestados por terceiros 

(concessionaries, permissionarios ou autorizatarios)(...) 

Proprio do Estado sao os que se relacionam intimamente com as 

atribuigoes do Poder Publico (seguranga, policia, higiene e saude publica). 

Improprio do Estado sao os que nao afetarrr substancialmente as 

necessidades da comunidade, mas satisfazem interesses comuns de seus 

membros, e, por isso, a Administragao os presta remunerada mente, por 

seus orgaos ou entidades descentralizadas (autarquias, empresas publicas, 

sociedade de economia mista, fundagoes governamentais), ou delega sua 

prestagao concessionaries, permissionarios ou autorizatarios. 

Administrativos s§o os que a Administragao executa para atender a suas 

necessidades internas ou preparar outros servigos que serao prestados ao 

publico, tais como os da imprensa oficial, das estagoes experimentais e 

outros dessa natureza. (...) 

Industrials sao os que produzem renda para quern os presta, mediante a 

remuneragao da utilidade usada ou consumida. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Uti universi sao aqueles que a Administragao presta sem ter usuarios 

determinados, para atender a coletividade no seu todo. Como os de policia, 

iluminagao publica, calgamento e outros dessa natureza. 

Uti singuli sao os que tern usuarios determinados e utilizagao particular e 

mensuravel para cada destinatario, como ocorre com o telefone, a agua e a 

energia eletrica domiciiiar. 

A classif icagao feita por Pietro (2001) faz re ferenda assim como Meirel les a servigos 

publicos proprios e impropr ios. Sendo que cri t icas sao fei tas pela autora com relagao a 

nomenclatura uti l izada por Meirel les (2001) aos servigos improprios do Estado, ja que a 

at ividade e privativa e recebem impropr iamente o nome de servigo publico, por atender a 

necessidade de interesse geral , porem em sentido jur id ico a lei nao atribui ao estado como 

incumbencia sua. 

Ass im Pietro (2001 p. 102) d iscorda de Meirel les d izendo que "a categoria de at ividade 

denominada de servigo publico improprio nao e servigo publico em sentido jur idico, porque a 

lei nao a atribui ao Estado como incumbencia sua, ou pelo menos, nao a atribui com 
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exclusiv idade; deixou-a nas maos do particular". E apenas submetendo-a Especial Regime 

Jur idico, tendo em conta a sua relevancia. 

Levando em consideragao os f ins que deve ser uti l izado o servigo publico Meirel les (2001 , 

p.315) af i rma que: 

O Estado deve ter sempre em vista que servigo publico e de utilidade 

publica sao servigos para o publico e que os concessionaries ou quaisquer 

outros prestadores de tais servigos sao, na feliz expressao de Brandeis, 

public servants, isto e, criados, servidores do publico. 0 fim precipuo do 

servigo publico ou de utilidade publica, como o proprio nome esta a indicar, 

e servir ao publico e, secundariamente, produzir renda a quern o explora. 

Dai decorre o dever indeclinavel de o concedente regulamentar, fiscalizar e 

intervir no servigo concedido sempre que nao estiver sendo prestado a 

contento do publico a que e destinado. 

Kohama (2006) em re fe renda ao assunto evidencia que servigo publ ico e envolver 

at iv idades que supere a esfera de interesse da comunidade, e por ser de interesse da 

comunidade, devem-se subordinar as suas exigencias a justando-se as conveniencias do 

todo social mantendo a conformidade de satisfagao das necessidades do individuo na 

colet iv idade. Tendo o Estado como uma organizagao do poder pol i t ico capacidade e 

f inal idade de harmonizar suas at iv idades, de forma que atinja os objet ivos de promover e 

sat isfazer a prosper idade publ ica, ou atingir o bem estar social . 

C o m relagao aos f ins do servigo publico Meirel les (2001) diz que sao considerados servigos 

para o publico ou servir ao publico, e secundar iamente produzir renda para quern o explora. 

Essa expressao vai de encontro com os ideais neol iberais, que defendem a privatizagao. 

Para cont inuar com o sent ido de servigo dest inado ao publico, a concedente dever ia 

f iscalizar e intervir no servigo concedido. Essa intervengao parece nao ocorre de forma 

f requente, consequentemente, a colet iv idade pode se tornar prejudicada por conta do di lema 

que se implantam onde as empresas estao procurando em primeiro lugar, o que deveria ser 

secundar io, a obtengao de lucro. 

C o m o instrumento de controle do patr imonio a contabi l idade exerci papel fundamenta l na 

administragao publ ica, ev idenciando as variagSes e resul tados proporc ionados pelos 

administ radores, quando na gestao dos recursos em mandatos que Ihe foram confer idos 

pela maioria da populagao; 

Nesse sent ido Bezerra Filho (2006, p. 131) af i rma que: 

A contabilidade publica pode ser definida como o ramo da ciencia contabil 

que controla o patrimonio publico, evidenciando as variagoes e os 

consequentes resultados, inclusive sociais, decorrentes dos atos e fatos de 

natureza orgamentaria, financeira e patrimonial nas entidades de 

Administragao Publica. 



22 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 Administ ragao Publ ica 

Pietro (2001 , p. 54) af i rma que sao bas icamente dois os sent idos em que e util izada a 

expressao Administ ragao Publ ica: em sent ido subjet ivo, formal ou organico e em sent ido 

objet ivo, material ou funcional . Essa autora expl ica que: 

a) Em sentido subjetivo, formal ou organico designa os entes que 

exercem a atividade administrativa; compreende pessoas juridicas, 

orgaos e agentes publicos incumbidos de exercer uma das fungoes em 

que se triparte a atividade estatal: a fungao administrativa. (grifo do autor) 

b) Em sentido objetivo, material ou funcional designa a natureza das 

atividades exercidas pelos referidos entes, nesse sentido a Administragao 

Publica e a propria fungao administrativa que incumbe, 

predominantemente, ao poder executive (grifo do autor). (PIETRO, 2001, 

p. 54) 

O conceito de administragao repassado por Meirel les esta baseado em sent ido formal , 

material e em acepgao operacional a lem de uma concepgao global a respeito da 

Administ ragao. Para esse autor, 

Administragao Publica em sentido formal, e o conjunto de orgaos instituidos 

para consecugao dos objetivos do governo: em sentido material, e o 

conjunto das fungoes necessarias aos servigos publicos em geral; em 

acepgao operacional, e o desempenho perene e sistematico, legal e tecnico, 

dos servigos proprios do Estado ou por ele assumidos em beneficio da 

coletividade. Numa visao global, a Administragao e, pois, todo o 

aparelhamento do Estado preordenado a realizagao de servigos, visando a 

satisfagao das necessidades coletivas. (MEIRELLES, 2 0 0 1 , p. 59) 

C o m relagao ao uso da palavra administragao publica, tera dois sent idos, pr imeiro se 

grafados em minuscula, tera sent ido de at ividade administrat iva ou fungao administrat iva 

(administragao publ ica); e o segundo sent ido se grafado em maiuscula, (Administragao 

Publ ica), tera sentido de Estado. Ass im, o uso da palavra administragao segundo Gaspar in i 

(2000, p.39) tera dois sent idos: "em sent ido tecnico, classif ica de administragao publ ica, 

em sent ido de atividade; e Administragao Publ ica refer indo-se a E s t a d o " (Grifo nosso). 

2.2.1 Adminis t ragao Publica Refer indo-se a Estado 

Af i rma Meirel les (2001) que o Estado e const i tu ido de tres e lementos que sao: povo territorio 

e governo; tendo como poderes baseado na classica tr ipartigao de Montesquieu onde o 

Estado de Direito esta dividido em legislative, execut ivo e judiciar io. Independentes e 

harmonicos conforme estabelece a Consti tuigao Federal (CF) brasileira, em seu art. 2° , "sao 

poderes da Uniao, independentes e harmonicos entre si , o legislativo o execut ivo e o 

judiciar io." 

Esse autor ainda aborda a organizagao do Estado e o considera como ent idade com 

autonomia pollt ica administrat iva e f inanceira, descrevendo que o mesmo esta dividido, 
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segundo o art. 8° dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA C F , em:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Uniao, Estados-Membros, Municipios e Distrito federal e 

demais pessoas jurfdicas inst i tuidas ou autor izadas por lei como as const i tu idas sob forma 

de autarquias e fundagoes, por exemplo, dando or igem as ent idades da administragao 

publica direta e ent idades da administragao publica indireta. 

Na mesma linha de pensamento, Pietro (2001 , p. 61) expl ica que a Administ ragao Publica e 

fo rmada pela Administragao Direta e pela Administ ragao indireta. 

Pietro (2001 , p. 61): 

Assim compoem a Administragao Publica, em sentido subjetivo, todos os 

orgaos integrantes das pessoas juridicas politicas (uniao, Estados, 

municipios e Distrito Federal), aos quais a lei confere o exercicio de fungSes 

administrativas. Sao os Prgaos da Administragao Direta do Estado. (...) 

Porem, nao e so. As vezes, a lei opta pela execugao indireta da atividade 

administrativa, transferindo-a a pessoas juridicas com personalidade de 

direito publico ou privado, que compoem a chamada Administragao 

Indireta do Estado "(grifos do autor). 

Ass im, Meirel les (2001) fa la sobre administragao indireta fazendo re ferenda as ent idades 

empresar ia is, que sao formadas como pessoa jur id ica de direito pr ivado na forma de 

sociedade de economia mista ou empresa publica; ent idades fundacionais, sendo fo rmada 

por pessoas jur id icas de direito publico ou pr ivado sendo def inida por lei sua classif icagao; e 

ent idades autarquicas, assim def inidas como sendo, pessoa jur id ica de Direito Publico de 

natureza administrat iva para realizar at iv idades, obras ou servigos, descentra l izados da 

ent idade estatal. 

2.2.2 Adminis t ragao Publ ica Refer indo-se a At iv idade 

Segundo Gaspar in i (2000 p, 50): 

Administrar, como atividade ou fungao administrativa, e gerir bens, 

interesses e servigos, segundo a lei, a moralidade e a finalidade de certo 

patrimonio entregue a guarda, conservagao e aprimoramento de alguem 

que nao o seu proprio. Ademais, se esses bens, interesses e servigos 

constituirem urn patrimonio da coletividade, esse gerir diz-se publico. Assim, 

a atividade administrativa e a gestao, nos termos da lei e da moralidade 

administrativa, de bens, interesses e servigos pUblicos visando o bem 

comum. Nesse sentido e facil observar que a atividade administrativa nao 

compreende os poderes de disposigao, oneragao, destruigao e renuncia, 

mas tao-so os de guarda, conservagao e aprimoramento dos bens, 

interesses e servigos a ela submetidos. 

Pode-se considerar que a administragao publ ica, referindo-se a at ividade, e a gestao de 

bens e interesses da comunidade segundo os preceitos da Moral e do Direito v isando o bem 

comum. 
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Nesse proposito o que esta em questao e se esses interesses estao sendo cumpr idos com 

forme manda a lei e a moral e se a f inal idade esta sendo alcangada. 

Para tanto as pessoas que detem a guarda dos bem devem prestar contas aos orgaos 

f iscal izadores; os tr ibunais, poder legislativo e a propria populacao, atraves do principio da 

publ ic idade brevemente comentada mais a frente, de modo que toda despesa tenha devida 

comprovacao e de maneira que nao acarrete nenhuma i legal idade e ao mesmo tempo tenha 

a lcancado os f ins proposto, que e o bem comum. 

Destaca-se tambem a natureza da administragao publica por at iv idade publica para quern a 

exerce com o intuito de moral izar e instruir o administrador. 

Para Meirel les (2001 , p. 80) a natureza da administragao publica e: 

A de um minus publico para quern a exerce, isto e, a de urn encargo de 

defesa, conservagao e aprimoramento dos bens, servigos e interesse da 

coletividade. Como tal impoe-se ao administrador publico a obrigagao de 

cumprir fielmente os preceitos do Direito e da Moral administrativa que 

regem a sua atuagao. Ao ser investido em fungao ou cargo publico, todo 

agente do poder assume para com a coletividade o compromisso de bem 

servi-la, porque outro nao e o desejo do povo, como legitimo destinatario 

dos bens, servigos e interesses administrados pelo Estado. 

O que o autor propos e uma simples relagao de que o administrador e apenas um 

empregado do povo e para tanto nao se admite um empregado que nao sirva a seu patrao 

(o povo). 

Gaspar ine (2000) faz um comparat ivo entre a agao estatal e a agao particular, c i tando que a 

pr imeira, so pode fazer o que a lei manda, e a segunda, "pode fazer tudo o que a lei permite 

e tudo o que a lei nao proibe", e expl ica: 

Qualquer agao estatal sem o correspondente calgo legal, ou que exceda ao 

ambito demarcado pela lei, e injuridica e expoe-se a anulagao. Seu campo 

de agao, como se ve, e bem menor que o do particular. De fato, este pode 

faze tudo que a lei permite e tudo que a lei nao profbe; aquele s6 pode faze 

o que a lei autoriza e, ainda assim, quando e como autoriza. Vale dizer, se a 

lei nada dispuser nao pode a Administragao Publica agir. 

Do exposto, observa-se que este autor esclarece a principal dist ingao existente entre a 

Adminis t ragao Pubi ica e a particular, que reside no fato de na primeira nao haver l iberdade 

pessoal , isto e, "enquanto na administragao part icular e licito fazer tudo o que a lei nao 

proibe, na Administ ragao Publica so e permit ido fazer o que a lei autoriza". 

(MEIRELLES, 1984 apud KOHAMA, 2006) 
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2.2.3 Principios da Administ ragao Publ ica 

A Consti tuigao Federal , em seu capitulo VII I , do caput do art. 37, faz re fe renda a cinco 

principios const i tucionais concernentes a Administ ragao Publica. 

Art. 37. A administragao Publica direta e indireta de qualquer dos poderes 

da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios obedecera aos 

principios da iegalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiencia (caput). 

A lem dos cinco principios const i tucionais, autores como Meirel les, Gaspar in i , Pietro e 

outros, ci tam alguns principios que sao originarios do nosso regime polit ico, e sao assim 

relacionados como sendo: razoabi l idade, proporcional idade, seguranga jur id ica, mot ivagao, 

supremacia do interesse publico a lem de dois outros pr incipios que se convergem sendo 

denominados de ampla defesa e contraditorio. 

Em relagao ao principio da Iegalidade, este signif ica que a administragao publica, em sua 

at ividade, esta presa aos mandamentos da lei. 

Refer indo-se a impessoal idade, tanto Meirel les quanto Pietro, af i rmam que este principio 

esta relacionado com o principio da Final idade Publ ica. Corroborando com esse 

pensamento Pietro (2001 , p. 71). Af i rma que, o principio da impessoal idade: "significa que a 

Admin is t ragao nao pode atuar com vistas a prejudicar ou beneficiar pessoas determinadas, 

uma vez que e sempre o interesse publico que tern que nortear o seu comportamento" . 

O principio da publ ic idade, segundo Meirel les (2001 , p.81) e "a divulgagao oficial do ato para 

conhec imento publico e inicios de seus efeitos externos". E ainda af irma que "a publ icagao 

que produz efeito jur id ico e a do orgao oficial, entendendo-se nao so o diario oficial das 

ent idades publ icas, como, t ambem os jornais contratados para essa divulgagao oficial". 

Discorrendo sobre o tema, Pietro (2001 , p.76) diz que: 

O direito a informagao, para fins do artigo 5°, LXXII, da constituigao, esta 

disciplinado pala lei n° 9507/97. De acordo com paragrafo Unico do artigo 

1°, "considere-se de carater publico todo registro ou banco de dados, 

contendo informagoes que sejam ou que possam ser transmitidas a 

terceiros, ou que nao sejam de uso privativo do orgao ou entidade produtora 

ou depositaria de informagoes". 

Nesse contexto, os tr ibunais de contas exercem papel importante em se t ratando de 

prestagao de contas ja que os mesmos anal isam e fo rnecem um parecer sobre tais contas, 

fazendo com que ocorra, uma certa t ransparencia, o uso da expressao certa t ransparencia 

esta l igado com tardia anal ises dos processos, que em media dura 7,2 anos do recebimento 

do recurso a publ icagao do ju lgamento no Diario Oficial da Uniao. Nesse contesto o 
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resultado da prestacaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e publ icado mas nao tern como evitar a f raude ou a correcao do erro. 

Porque nao ocorre a f iscal izacao no momento do gasto. 

Dentre os atos publ icados pelo Tr ibunal de Contas da Uniao, merece destaque a publ icagao 

da lista dos prefeitos inelegiveis ou os ex-prefei tos que t iveram contas reprovadas com 

relagao aos recursos da Uniao. Esta informagao pode contribuir para a populagao decidir se 

tais gestores publ icos merecem novamente ocupar cargos administrat ivos, em caso de 

candidatar-se a pleitos publ icos novamente. 

O ult imo principio const i tucional, o da Eficiencia, assim como os demais devem ser 

observados pela administragao publica direta e indireta procurando. Segundo Gaspar in i 

(2000) a Eficiencia, imposta atraves da real izagao de atr ibuigoes com rapidez, perfeigao e 

rendimento. 

Os demais principios ci tados acima sao originarios de nosso regime polit ico, segundo 

Meirel les, podem ser assim expl icados: 

A razoabi l idade e proporcional idade sao considerados como principios da proibigao de 

excesso ou adequagao entre os meios e os f ins. 

O principio da seguranga jur id ica e considerado como um dos subpr incfpios que Integra o 

proprio conceito de Estado. 

Mot ivagao, na v isao do mesmo, e o ato de motivar, apontando causa e os e lementos 

determinantes da pratica do ato administrat ivo ass im como a disposigao legal. 

Supremacia do Interesse Publ ico e entendido como a super ior idade que o interesse publico 

ou f im que o interesse publico tern sobre o particular. 

E, por f im, o principio da Amp la Defesa e Contraditor io, segundo Meirel les (2001 , p. 95) 

representa "a garant ia dos direitos a comunicagao, a apresentagao de a legag5es f inals, a 

produgao de provas e a interposigao de recursos, nos processos de que possam resultar 

sangoes e nas situagoes de lit igio". Pode-se dizer que este principio da o direito a defesa 

nos processos onde foi identif icado irregularidade. 

Vele sal ientar que os pr incipios da administragao publica servem de sustentaculo da 

at ividade publica. Em caso de atentado contra os mesmos, constitui conduta comissiva ou 

omissiva ou de improbidade administrat iva causando motivos para que gestores venham a 

ter contas reprovadas em seus cargos. 

Nesse sentido, o art. 11 da lei 8429/92. (lei de improbidade administrat iva) def ine 

improbidade administrat iva como sendo "ato que atenta contra os pr incipios da 

administragao publica, qualquer agao ou omissao que viole os deveres de honest idade, 

imparcial idade, Iegalidade e iealdade as instituigoes". 
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Pode-se concluir que atos que atentem contra os principios serao considerados de 

improbidade, podendo sofrer sangoes do codigo penai , com multa e ate cadeia. A lem de ser 

considerado inelegivel dependendo do caso. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3 Rece i ta Publ ica 

Para atingir suas f inal idades basicas de prestar servigos a soc iedade e realizar 

invest imentos em prol do bem comum, o Estado brasileiro, em suas tres esferas de governo 

(Federal , Estadual/Distr i tal e Municipal) precisa de recursos, ou seja, de receitas que se 

dest inam a possibil i tar a real izagao de gastos (despesas) necessar ios para cumpr imento 

das f inal idades governamenta is . 

No contexto da area publica, em que a preocupagao da sua administragao nao reside na 

geragao do lucro l iquido e sim na produgao de benef ic ios sociais, as receitas const i tuem 

f lu idos vitais para que o ente possa cumprir suas f inal idades sociais. 

Ass im, Kohama (2006, p.60) concei tua receita publ ica, em sent ido gener ico, como sendo: 

Todo e qualquer recolhimento feito aos cofres publicos, quer seja efetivado 

atraves de numerario ou outros bens representatives de vaiores - que o 

governo tern o direito de arrecadar em virtude de leis, contratos ou 

quaisquer outros titulos de que derivem direitos a favor de Estado -, quer 

seja oriundo de alguma finalidade especifica, cuja arrecadagao Ihe pertenga 

ou caso figure como depositario dos vaiores que nao Ihe pertencerem. 

Andrade (2006, p.72) complementa acrescentando que, receita e o ingresso dos recursos 

orgamentar ios e extra-orgamentar ios ou recursos proprio e de terceiro, respect ivamente. 

Para Andrade (2006, p.72) a receita publ ica e definida como: 

Todo e qualquer recolhimento aos cofres pUblicos em dinheiro ou outro bem 

representative de valor que o governo tern direito de arrecadar em virtude 

de leis, contratos, convenio e quaisquer outros titulos, de que seja oriundo 

de alguma finalidade especifica, cuja arrecadagio Ihe pertenga ou caso 

figure como depositario dos vaiores que nao Ihe pertengam. E, pois, o 

conjunto de ingressos financeiros, provenientes de receitas orgamentarias 

ou proprias e receitas extra-orgamentarias ou de terceiros, que produzirao 

acreseimos ao patrimonio da instituigao, seja uniao, Estados, Municipios ou 

Distrito Federal, suas autarquias e fundagoes. 

L ima e Castro (2006, p.54) dist ingue duas modal idades de receita: 

a) Receitas Efetivas: quando se realizam entradas de numerario sem as 

correspondentes saidas de outros elementos do ativo ou outras 

entradas no passivo; 

b) Receitas por Mutagao Patrimonial: cujos recebimentos decorrem da 

exclusao de vaiores do ativo ou da inclusao de vaiores no passivo. 
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Ja BaleeirozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Pascoal (2006, p.88) procura concei tuar receita publ ica de forma restrita 

como sendo "a entrada que, integrando-se no patr imonio publico sem quaisquer reservas, 

condicoes ou correspondencias no passivo, vem acrescer o seu vulto, como e lemento novo 

e positivo". 

Sobre o assunto Pascoal (2006) comenta que o ordenamento jur id ico e contabi l nao 

acompanha o entendimento de Baleeiro, ao ressaltar: 

Ressalte-se, contudo, que o ordenamento jurfdico brasileiro, especialmente 

o artigo 11 da lei n° 4320/64 e as regras pertinentes a escrituragao 

contabeis, nao segue a conceituacao proposta por Aliomar Baleeiro, pois 

assinala como receitas publicas tambem recursos que tern contrapartida no 

passivo, como, por exemplo, as operapoes de credito, geradoras do 

endividamento publico. 

2.3.1 Classi f icacoes da Receita Publica 

Nas definigoes de Receita Publ ica, conforme discut ido anter iormente, percebe-se a primeira 

classif icagao da mesma, na qual a alguns autores t ipi f icam como Receita Orgamentar ia e 

Receita Extra-orgamentar ia. 

Para Kohama (2006), por exemplo, existem duas formas dos recursos serem captado pelo 

Estado, em forma de lei orgamentar ia, cujo recolhimento pertence ao poder publ ico, E as 

nao consideradas na lei orgamentar ia, sendo seu ingresso considerado como uma simples 

compensagao de vaiores. 

Existem dois tipos de receitas, as que devem estar compreendidas na lei de 

orgamento e dela fazer parte e as que, ao serem recolhidas, verificamos 

nao pertencerem ao poder publico, que as arrecada para atender, a normas, 

regulamentos ou contratos, sendo simplesmente depositario do valor, 

constituindo-se em simples entradas compensatorias financeiras e que nao 

devem ser consideradas na lei orgamentaria. 

Portanto, a receita publica classifica-se em dois grupos: 

a) Receita Orgamentaria; 

b) Receita Extra-Orgamentaria. 

2.3.1.1 Receita Orgamentar ia 

A receita orgamentar ia para Lima e Castro (2006) s§o as receitas "que podem ser previstas 

no orgamento e const i tuem fontes para 6 pagamento das despesas autor izadas". Esse t ipo 

de receita constitui efet ivamente patr imonio publico, aumentando o ativo sem ter 

compensagao no passivo. 

A receita orgamentar ia e especi f icada, quando da sua inclusao no orgamento publ ico, por 

normas especi f icas, em que a Lei N° 4.320/64 no art. 11 estabelece a classif icagao. 

Inicialmente, o art. 11 da lei n° 4320/64 classif ica a receita orgamentar ia em receita corrente 

e de capital. 
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Andrade (2006,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA p.76) baseando-se na referida lei def ine receita corrente e de capital como 

sendo: 

a) Receitas correntes: as que se destinam aos gastos correntes e 

decorrem de um fato modificativo, ou seja, todas as transagoes que, 

efetivadas pelas entidades da Administragao Publica, nao resultem em 

constituigao ou majoragao de seu patrimonio, ou que estejam assim 

definidas em lei. As receitas correntes constituem-se em receitas tributaria, 

de contribuigoes, patrimoniais, agropecuaria, industrials, de servigos, 

transferencias correntes e outras receitas correntes. (...) 

b) Receitas de capital: sao as receitas que se destinam a cobertura de 

despesas de capital a titulo de investimentos, com intitulagao legal, e 

decorrem de um fato permutativo, ou seja, que cria acrescimo ao patrimdnio 

publico. As receitas de capital dividem-se em operagoes de credito, 

alienagao de bens, amortizagoes de emprestimos, transferencias de capital 

e outras receitas de capital. 

2.3.1.2 Receita Extra-Orgamentar ia 

Conforme Kohama (2006) receita extra-orgamentar ia sao assim expressas como sendo, 

receitas que nao constam na lei orgamentar ia, consideradas como recursos de terceiro, 

nesse caso, o Estado esta considerado apenas como um depositar io dos recursos atraves 

de caugoes f iangas e consignagoes. 

Para melhor expressar esse t ipo de receita e que Costa e Lima (2006, p.56) contr ibuem 

expl icando: 

Sao extra-orgamentarias as receitas que nao podem ser previstas no 

orgamento ou que tern carater transitorio, correspondem a fatos de natureza 

estritamente financeira, decorrentes da propria gestao das entidades. O 

estado nesse caso,.e simples depositario de vaiores que serao restituido na 

epoca oportuna aos interessados, inclusive por decisao administrativa ou 

sentenga judicial. 

Const i tuem receita extra-orgamentar ia, os vaiores em poder de agentes f inanceiros, salarios 

de servidores nao rec lamados, consignagoes, retengoes, provisoes para cheque e caugoes 

e outros mais que consti tua esse t ipo de receita. 

Enquanto as receitas extra-orgamentar ias const i tuem-se em simples entradas 

compensator ias f inanceiras nos cofres do ente publico, conforme visto, a receita 

orgamentar ia e especi f icada, quando da sua inclusao no orgamento publ ico, por 

normat izagao especi f ica e consti tui o ingresso da receita no qual aumenta o patr imonio do 

Estado efet ivamente. 

A lem desta classif icagao, a receita publ ica pode dividir-se, quanto a doutr ina jur id ica, em 

receita originaria e receita der ivada. 

L ima e Castro (2006, p.55) expl ica: 
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AszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Receitas Originarias: sao as que tern origem no prPprio patrimOnio 

publico ou na atuagao do Estado como empresario. Sao as rendas 

proveniente dos bens das empresas comerciais ou industrias do Estado, 

que os explora a semelhanga dos particulares, sem exercer seus poderes 

de autoridade, nem imprimir coercitivamente a exigencia de pagamentos, 

apenas cobrando pregos por bens e servigos fornecidos. 

As Receitas Derivadas: sao obtidas dos particulares, envolvendo o 

patrimonio alheio e nao o do prPprio Estado. Esse tipo de receita deriva do 

comando unilateral de vontade do Estado, em contraposigao as originarias, 

onde a regra e a bilateralidade. Sao as rendas que o Estado colhe do setor 

privado, por ato de autoridade, no uso da supremacia estatal. Decorrem, 

portanto, da atividade coercitiva do Estado sobre os particulares. sao 

exemplo de receitas derivadas as receitas de reparagoes e indenizagoes 

forgadas, os confiscos e as apreensoes, as penalidades pecuniarias, alem 

dos tributos e multas. 

Existem outros t ipos de classif icagao da receita publ ica, porem a mais usual e com relagao a 

categor ia economica proposta na lei 4320/64. 

Q quadro 1: ilustra o resumo de Receita Publica, anteriormente exposto. 

Receita Publica 

Receita Orgamentaria • Receita Corrente • Receita Tributaria 

• Receita Contribuigao 

• Receita Patrimonial 

• Receita Agropecuaria 

• Receita Industrial 

• Receita de Servigo 

• Transferencia Corrente 

• Outras Receitas Correntes 

Receita Orgamentaria 

• Receita de Capital • Operagao de Credito 

• Alienagao de Bens 

• Amortizagao de Emprestimo 

• Transferencia de Capital 

• Outras Receitas de Capital 

Receita Extra-

Orgamentaria 

• Caugao 

• Fiangas 

• Consignag5es 

• Retengao Tributaria 

• Outras Receitas 

Extra-Orgamentaria 

Quadro 1 - procedimentos do ingresso da Receita Publica 

Fonte: adaptado de Bezerra Filho (2004, p. 52) 

O quadro 1 esboga uma s lntese de receita publ ica, com base no artigo 11 da lei 4320/64, 

com a classif icagao em categor ia economica, dividindo a receita em orgamentar ia e extra-

orgamentar ia, sendo a pr imeira subdividida em receita corrente e de capital, e, por ult imo, a 

subdivisao e m subcategor ia economica que sao brevemente ci tadas por Andrade (2006) 

como sendo receitas correntes: 

Recei tas Correntes: 

Tr ibutar ias: sao consideradas receita de tr ibutos em geral , impostos taxas e contr ibuigao de 

melhor ia. 
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Contr ibuicoes: sao consideradas receitas dest inadas a manutencao dos programaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e 

servigos sociais. 

Patr imoniais: sao considerados como sendo receitas provenientes de patr imonio mobil iario e 

imobil iario e part ic ipacao societaria. 

Agropecuar ia : sao receitas advindas d i retamente de at iv idades agropecuar ias sob domin io 

do poder publ ico 

Industrials: entende-se por esse t ipo de receita a exploracao direta de at ividades industrials 

tais como: extrativa mineral , de t ransformacao, de construcao e receita de servicos 

industrials e de uti l idade publica. 

Servicos: sao receitas provenientes da prestacao de servigos comerciais, f inanceiros, de 

comunicacao, t ransporte, saude, a rmazenagem, educacionais, culturais, pedagios e outros 

que se assemelhem. 

Transferencias Correntes: sao recursos recebidos de outras ent idades de direito publico ou 

privado, dest inado a atender a gastos classif icados em despesas correntes. 

Outras Receitas Correntes: sao as receitas correntes originarias da cobranga de mul tas e 

juros de mora, indenizagoes e restituig5es, receitas de div ida ativa, e outro dest inados a 

despesas correntes que nao se enquadram nos demais. 

Em grande parte as t ransferencia def inidas nos art igos 158 e 159, da Consti tuigao Federal , 

fazem re fe renda a t ransferencias entre Uniao e Estado, Uniao e Munic ip io e Estado e 

Munic ip io; com os devidos percentuais de arrecadagao dos impostos; ass im repassados por 

convenios, contrato de repasse e termo de parceria a lem de programas de governo e outros. 

Com relagao as t ransferencias correntes esse tipo de receita para a maior ia das prefeituras 

da Para iba, sao considerado em grande proporgao ou quase total idade dos recursos 

arrecadados, observando-se que na Paraiba as receitas com industrias e agropecuar ia alem 

de contr ibuigao e. servigo nao sao de grande relevancia, pois se trata de pequenas cidades 

com fraca estrutura economica, com raras excegoes. 

Nesse sent ido a prestagao de contas desses recursos ocasionara o maior numero de 

mot ivos de reprovagao possivel , devido a sua relevancia e m numerar io. 

Com o entendimento de Kohama (2006) em caso de recebimento de recursos para atender 

despesas classif icadas como despesas correntes, deverao emitir empenho, uti l izando 

dotagoes de receitas correntes, dessa forma, obr igara o ente que receber, classif icar em sua 

receita orgamentar ia, na fonte de receitas correntes, ou seja, todo recurso que tern por fonte 

o ingresso atraves de receita corrente devera ser uti l izado na forma de despesa corrente, 

sendo ass im o recurso esta v inculado ao uso de tais despesas correntes. 
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O mesmo entendimento se utiliza com o recebimento de recursos na forma de receita de 

capital, na qual sua uti l izagao tambem deve ser fe i ta atraves de despesa de capital. 

Mart ins Silva (2006, p. 112) fazendo re fe renda a mesma lei ci tada anter iormente classif ica 

receita de capital em rubrica de: 

Operaeoes de Creditos: e o ingresso proveniente da coloeacao de titulos 

publicos ou da contratagao de emprestimos e financiamentos obtidos junto a 

entidades estatais ou privadas; 

Alienacao de Bens: e o ingresso proveniente da alienagao de componentes 

do ativo permanente; 

Amortizagao de Emprestimo: e o ingresso proveniente da amortizagao, ou 

seja, parcela referente ao recebimento de parcelas de emprestimos ou 

financiamento concedidos em titulos ou contratos; 

Transferencia de Capital: e o ingresso proveniente de outros entes ou 

entidades referentes a recursos pertencent.es ao ente ou entidade 

recebedora ou ao ente ou entidade transferidora, efetivado mediante 

condicoes preestabelecidas ou mesmo sem qualquer exigencia, desde que 

o objetivo seja a aplicacao em despesa de capital; 

Outras Receitas de Capital: sao os ingressos provenientes de outras fontes 

nao classificadas nos itens anteriores. 

Caugao, Fiangas, Consignagoes, Retencao Tributaria e Outras Receitas Extra-

Orcamentar ias. Andrade expl ica que esse t ipo de receita embora o dinheiro recebidos de 

terceiros incorpore as disponibi l idades f inanceiras da ent idade, ha o surg imento de um 

passivo exigivel que devera ser resti tuido ao depositar io. 

Porem independente da classif icagao adotada para a receita publ ica, Silva (2004) lembra 

que ela flui para os cofres publicos dentro de uma sistemat ica evolut iva, tendo em vista a 

sequencia operacional de que resulta seu recebimento. 

Ass im, a receita publ ica se processa por estagios, em que alguns autores classif icam em 

tres, outros consideram como sendo quatro, incluindo o langamento como um estagio. 

Andrade (2006, p.81) classif ica em quatro fases como sendo: 

a)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Previsao: sao as estimativas de receitas, discutidas e incorporadas 

no orgamento, com base em estudos, comparagoes e planejamento. (...) 

b) Langamento: fase meramente administrativa que identifica e 

individualiza o contribuinte, formalizando o credito tributario. (...) 

c) Arrecadacao: ocorre no instante em que o contribuinte comparece 

perante as repartigSes publicas ou agentes arrecadadores para pagamento 

ou transferencia por deposito, geralmente da rede bancaria, das guias de 

arrecadagao. (...) 

d) Recolhimento: e a transferencia desses recursos aos cofres das 

instituigoes pUblicas competentes, efetivamente, ficando disponiveis para 

utilizagao pelos gestores financeiros. 

http://pertencent.es


33 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4 D e s p e s a Publ ica 

Despesa publica esta estr i tamente relacionada com o escoamento da receita, e para tanto 

nao se pode criar uma nova despesa sem uma receita como fonte de recurso, nem se pode 

ter uma despesa corrente com recurso de receita de capital ; nessa linha de pensamento, 

refer indo-se a despesa de capital, provenientes de recursos de al ienacao de bens, 

Nasjcimento e Debus (2002, p.79), corroboram dizendo que "nao e admit ida a hipotese de 

apl icacao de receitas or iundas da al ienagao de bens e direitos em outros ativos que nao os 

decprrentes da real izacao de despesas de capital". Com unica excegao e feita a dest inacao 

legal do regimes de previdencia social , geral e proprio dos servidores. 

E por ter leis, que regularmente como deve ser uti l izados os recursos, que, o controle 

externo, por meio dos tr ibunals de contas, obr igam os administ radores a prestarem contas 

das despesas efetuadas durante o per iodo de gestao que compete a tal administrador. 

Para melhor entendimento de despesa publica Lima e Castro (2006, p. 58) def ine: 

Define-se como despesa publica o conjunto de dispendio do Estado, ou de 

outra pessoa de direito publico, para o funcionamento dos servigos publicos. 

Nesse 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 emprego das receitas para o custeio de diferentes setores da 

Administragao e para os investimentos. 

Na m e s m a linha de pensamento Andrade (2006) acrescenta que alem de recursos 

dest inados a execugao de servigos publ icos atraves de custeio e invest imento e aumento 

patr imonial , farao parte da despesa publica as importancias pagas a t i tulos de caugao, 

deposi tos e consignagao. E ainda diz que as despesas publ icas por convengao contabi l , sao 

v is lumbradas por regime de competencia enquanto as receitas por regime de caixa. 

Sobre os requisi tos a serem atendidos pala despesas publ ica segundo Piscitell i, T imbo e 

Rosa (2004) sao os requisi tos da uti l idade, adequagao, oportunidade, publ ic idade, 

legi t imidade e Iegalidade. 

Conforme Sanches (1997zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud PISCITELLI , T imbo e Rosa 2004) ci tam que: 

Constituem requisitos a serem atendidos pelas despesas publicas; 

UTILIDADE (contribuir de fato para o atendimento de uma necessidade 

publica), ADEQUACAO (nao exceder a capacidade de financiamento da 

sociedade, pois as sobrecargas tendem a gerar novas necessidades), 

OPORTUNIDADE (atender primeiramente as necessidades de maior 

prioridade socioeconomica), PUBLICIDADE (ser decidida e executada 

atraves de processos abertos e transparentes), LEGITIMIDADE (ser 

decidida pelos representantes do povo sem interferencias espurias no 

funcionamento do Legislativo e executada por autoridades competentes) e 

LEGAL!DADE (ser baseada em autorizagoes legais)". 
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Nesse sent ido o representante do povo pretende atender as necessidades que tenham 

maiores pr ior idades, respei tando cs l imites de gastos, respei tando as leis que autorize, e 

sendo t ransparente para com o recurso da sociedade. 

A classif icagao da despesa assim como a receita, segundo Kohama (2006) esta dividida e m 

dois grandes grupos: 

• Despesa Orgamentar ia 

• Despesa Extra-Orgamentar ia. 

2.4.1 Despesa Orgamentar ia 

Para Kohama (2006, p. 88) despesa orgamentar ia "e aquela cuja real izagao depende de 

autor izagao legislativa. Nao pode se realizar sem credito orgamentar io correspondente". 

A despesa orgamentar ia conforme Andrade (2006) pode ser classif icada como: Institucional, 

Funcional , Estrutural Programat ica e Segundo sua Natureza. 

Essa ult ima sera estudada mais profundamente por que a mesma tem como objetivo a 

unif icagao da execugao orgamentar ia entres os entes da federagao, e com a portaria 

interministerial de n° 163 de 04 de Maio 2 0 0 1 . Que tem como objet ivo facil i tar a 

consol idagao nacional dos balangos das contas publ icas e cumprir disposit ivos da Lei de 

Responsabi l idade Fiscal; onde ex igem uma mesma classif icagao orgamentar ia da receita e 

despesa, para, Uniao, Estados, Distrito Federal e Munic ip ios. 

Classif icagao segundo a Natureza da despesa conforme o art igo 3° e paragrafo §1° da 

portaria interministerial 163 /2001 . 

Art. 3° A classificagao da despesa, segundo a sua natureza, compoe-se de: 

I - categoria economica; 

II - grupo de natureza da despesa; 

III - elementos de despesa 

§ 1° A natureza da despesa sera complementada pela informagao gerencial 

denominada "modalidade de aplicagao", a qual tem por finalidade indicar se 

os recursos sao aplicados diretamente por orgaos ou entidades no ambito 

da mesma esfera de Governo ou por outro ente da Federagao e suas 

respectivas entidades, e objetiva, precipuamente, possibilitar a eliminagao 

da dupla contagem dos recursos transferidos ou descentraiizados. 

A inda refer indo-se a conceito e classif icagao conforme a natureza da despesa o anexo II da 

mesma portaria especif ica: 

A - CATEGORIAS ECONOMICAS 

3 - Despesas Correntes 

4 - Despesas de Capital 

B - GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA 

1 - Pessoal e Encargos Sociais 

2 - Juros e Encargos da Dfvida 
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3 - Outras Despesas Correntes 

4 - Investimentos 

5 - InversSes Financeiras 

6 - Amortizagao da Dfvida 

C - MODALIDADES DE APLICACAO 

10 - Transferencias Intragovemamentais 

20 - Transferencias a Uniao 

30 - Transferencias a Estados e ao Distrito Federal 

40 - Transferencias a Municipios 

50 - Transferencias a I n s t i t u t e s Privadas sem Fins Lucrativos 

60 - Transferencias a I n s t i t u t e s Privadas com Fins Lucrativos 

70 - Transferencias a Instituigoes Multigovernamentais 

80 - Transferencias ao Exterior 

90 - Aplicagoes Diretas 

99 - A Definir 

D - ELEMENTOS DE DESPESA 

01 - Aposentadorias e Reformas 

03 - PensSes 

04 - Contratagao por Tempo Determinado 

05 - Outros Beneffcios Previdenciarios 

(...) 

94 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas 

95 - Indenizagao pela Execugao de Trabalhos de Campo 

96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 

99 - A Classificar 

A)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Categoria Economica: para Castro e Lima (2006) diz que e uma classif icagao ampla que 

abrange tanto a receita quanto a despesa possibi l i tando anal isar o impacto das agoes 

governamenta l em toda economia. 

1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. D e s p e s a Corrente: sao despesas que corresponde para manutengao das at iv idades de 

cada ent idade. 

2. D e s p e s a de Capital: sao despesas que contr ibuem para formagao ou aquisigao de um 

bem de capital. 

B) Grupo de Natureza da Despesa 

(refere-se a despesa corrente) 

1. Pessoa e Encargos Sociais: sao despesas de natureza salarial decorrente de emprego 

ou fungao de conf ianga durante o exercic io a lem de pagamento de aposentador ia e 

outros que componham a folha de pagamento. 

2. Juros e Encargos da Divida: sao despesas com pagamento de juros e comissoes de 

operagoes de credito da divida interna ou externa e da divida imobil iaria. 

3. Outras Despesas Dorrentes: sao despesas correntes que nao classi f icam-se nos demais 

grupos de despesas correntes, como pagamento a funcionar io temporar ia que nao 

esteja subst i tuindo uma vaga de efetivo. 

(Refere-se a despesa de capital) 
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4. Invest imentos: sao despesas com o planejamento e a elxecucao de obras ou compra de 

imoveis por indenizagao para a devida execucao da obra. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5. Inversoes Finaneeiras: despesas com aquis icao de bens de capital j a em uti l izacao ou 

aquisigao de t i tulos representat ives. 

6. Amort izagao da Div ida: sao despesas com o pagamento ou ref inanciamento do principal 

da divida publ ica com as devidas atual izacoes cambiais. 

C)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Modalidades de Aplicagao: indica quern realiza o gasto e completa a classif icagao da 

despesa quanto a natureza, e nessa modal idade que sera indicado se os recursos serao 

gastos pela Uniao ou se serao transfer idos a outros entes. 

A inda a portaria interministerial em seu anexo II refer indo-se a modal idades def ine como 

sendo 

1. Transferencias Intra-Governamentais: despesas realizadas mediante 

transferencia de recursos financeiros a entidades pertencentes a 

administragao publica, dentro da mesma esfera de governo. 

2. Transferencias a Uniao: despesas realizadas pelos Estados, 

Municipios ou Distrito Federal, mediante transferencia de recursos 

financeiros a Uniao. 

3. Transferencias a Estados e ao Distrito Federal: despesas realizadas 

diante transferencia de recursos financeiros da Uniao ou dos Municipios aos 

Estados e ao Distrito Federal, inclusive para suas entidades da 

administragao indireta. 

4. Transferencias a Municipios: despesas realizadas mediante 

transferencia de recursos financeiros da Uniao ou dos Estados aos 

Municipios, inclusive para suas entidades da administragao indireta. 

5. Transferencias a Instituigoes Privadas sem Fins Lucrativos: despesas 

realizadas mediante transferencia de recursos financeiros a entidades sem 

fins lucrativos que nao tenham vinculo com a administragao publica. 

6. Transferencias a Instituigoes Privadas com Fins Lucrativos: despesas 

realizadas mediante transferencia de recursos financeiros a entidades com 

fins lucrativos que nao tenham vinculo com a administragao publica. 

7. Transferencias a Instituigoes Multigovernamentais: despesas 

realizadas mediante transferencia de recursos financeiros a entidades 

criadas e mantidas por dois ou mais entes da Federagao ou por dois ou 

mais palses, inclusive o Brasil. 

8. Transferencias ao Exterior: despesas realizadas mediante 

transferencia de recursos financeiros a orgaos e entidades governamentais 

pertencentes a outros palses, a organismos internacionais e a fundos 

instituidos por diversos palses, inclusive aqueles que tenham sede ou 

recebam os recursos no Brasil. 

9. AplicagSes Diretas: aplicagao direta, pela unidade orgamentaria, dos 

creditos a ela alocados ou oriundos de descentralizagao de outras entidades 

integrantes ou nao dos Orgamentos Fiscal ou da Seguridade Social, no 

ambito da mesma esfera de governo. 

10. A Definir: modalidade de utilizagao exclusiva do Poder Legislativo, 

vedada a execugao orgamentaria enquanto nao houver sua definigao, 

podendo ser utilizada para classificagao orgamentaria da Reserva de 

Contingencia, nos termos do paragrafo unico do art. 8o desta Portaria; 
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D)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Por Elemento da Despesa: Castro e Lima (2006) considera uma classif icagao mais 

deta lhada da despesa e tem por objetiva discr iminar os grupos em niveis mais deta lhados, 

da mesma forma que o grupo de despesa procura detalhar a categoria economica. 

Nesse sent ido a classif icagao por e lemento da despesa segundo a portaria 163/2001 

detalha; do e lemento 01--Aposentador ia e reforma, ao e lemento 99--Despesa a classificar. 

Nesse intervalo consta despesa com contratacao, benef ic ios vencimentos, obr igagao 

patronal , diarias, auxil ia, juros, encargos, material de consumo, servigos, locagao, 

ar rendamento, aquisigoes, indenizagao, sentenga judicial e outros t ipos de despesas. 

2.4.1.1 Despesa com Dest inagao Vinculada 

Essa despesa como processo de dest inagao vinculada conforme art. 8 da Lei de 

Responsabi l idade Fiscal sao despesas que t iveram como fontes, receitas com f inal idades 

normalmente f ixada em lei, como e o caso de recurso dest inado a educagao e saude. 

A Lei Complementar 101/2000, em seu art. 8. Paragrafo unico: consta que: "Os recursos 

legalmente v inculados a f inal idade especi f ica serao uti l izados exc lus ivamente para atender 

ao objeto de sua vinculagao, ainda que em exercic io diverso daquele em que ocorre o 

ingresso". 

2.4.2 Despesa Extra-Orgamentar ia 

Despesa extra-orgamentar ia pode ser def inida como sendo, despesas geradas por receitas 

extra-orgamentar ias advindas de vaiores recebidos de caugao, deposi tos e consignagoes. 

Kohama (2006, p. 88) def ine como sendo: 

E aquela paga a margem da lei orgamentaria e, independe de autorizagao 

legislativa, pois se constitui em safdas do passivo financeiro, 

compensatorias de entradas no ativo financeiro, oriundo de receitas extra-

orgamentaria, correspondendo a restituigao ou entrega de vaiores 

recebidos, como caugSes, depdsitos, consignagdes e outros. 

No capi tu lo IV segao I da Lei de Responsabi l idade Fiscal de 04 de maio de 2000. Fala sobre 

a geragao da despesa. No art. 16. Faz re fe renda ao aumento da mesma e no paragrafo 1° 

do referido artigo d ispoe sobre sua adequagao. 

Silva (2000, p.62) refer indo-se ao assunto cita em seu livro, sobre o caput do art. 16. Da Lei 

de Responsabi l idade Fiscal que dispoe sobre: 

Art. 16. A criagao, expansao ou aperfeigoamento de agao 

governamental que acarrete aumento da despesa sera acompanhado de: 

Estimativa do impacto orgamentario-financeiro no exercicio em que deva 

entrar em vigor e nos dois subsequentes; 
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Declaragao do ordenador da despesa de que o aumento tem adequacao 

orcamentaria e financeira com a lei orgamentaria anual e compatibilidade 

com o piano Plurianual e com a lei de diretrizes orgamentarias. 

§1° Para fins desta Lei Complementar, considera-se: 

Adequada com a lei orgamentaria anual, a despesa abjeto 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; 

Compativel com o piano Plureanual 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. 

Dessa fo rma as agoes governamenta is que venham acarretar aumento de despesa, devem 

estar acompanhadas de uma est imativa do impacto orgamentar ia e f inanceiro, para o 

exercic io que se refere e para os dois exerc ic ios seguintes a lem de acompanhar a 

declaragao do ordenador de despesa, sabendo que o aumento da despesa, ja esta previsto 

no orgamento e no piano Plurianual, e na Lei de Diretrizes Orgamentar ias. 

2.4.3 Estagio da Despesa 

O Codigo de Contabi l idade Publica de 08 de novembro de 1922, artigo 227, determinou que 

toda despesa do Estado de ve passar por tres estagio que sao: Empenho, Liquidagao e 

Pagamento . 

Autores como Castro e Lima, ainda admi tem como sendo esses tres os estagios da 

execugao da despesa. Porem Kohama (2006) af i rma que deve ser feito uma ressalva pois. 

"a escri turagao contabi l da despesa orgamentar ia deve, ser registrada tambem quanto ao 

aspecto relativo ao credito f ixado na lei orgamentar ia que se constitui, na real idade, em mais 

uma etapa ou estagio, denominada f ixagao". 

Ja autores como Piscitelli et al (2004) e Andrade (2006), em re fe renda feita ao prof. Ange lo 

(1981), que destaca o per iodo de est imagao, do per iodo de real izagao da despesa. Onde o 

primeiro chamou de f ixagao, que corresponde a organizagao da est imativa no orgamento. E 

a segunda a real izagao da despesa ao inves dos tres estagios tradicionais, compreender ia 

na real idade a Programagao, Licitagao, Empenho, Liquidagao, Supr imento e pagamento. 

Andrade (2006) em conformidade com a divisao feita por Ange lo divide as etapas da 

despesa publica em: 

• Fixagao: consti tui-se atraves de estudos e calculos fundamentados, o montante a ser 

registrado no orgamento a ser consumido pala Administ ragao na execugao orgamentar ia. 

• Programagao: considera-se um cronograma de desembolso para uti l izagao dos creditos 

orgamentar ios, atraves de decreto do poder execut ivo, que objet iva discipl inar os gastos 

na proporgao que a previsao de realizagao das receitas. 
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• Licitagao: e um mecan ismo legal que proporciona uma disputa entre os interessados em 

celebrar negocios com a Administ ragao, tendo como objet ivo escolher a proposta mais 

vanta josa as conveniencias publ icas. 

• Empenho: ato de reconhecimento e eriacao de obr igacao de pagamento; e uma garant ia 

de existencia de credito necessar ia para a l iquidagao de um compromisso assumido, 

sendo proibido a realizagao de despesa sem empenho previo. 

• Liquidagao: fase de verif icagao de direito adquir ido pelo credor, onde serao conf i rmados 

todos os dados que deu or igem ao processo. 

• Supr imento: e a etapa onde ocorre a entrega ou t ransferencia as instituigoes f inanceiras 

ou ao proprio caixa dos recursos para pagamento dos debitos. 

• Pagamento: e o momento em que se salda a divida do poder publico para com seus 

credores, repassando os vaiores mediante credito em conta corrente ou em especie 

quando autor izado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.5 PrestagSo de C o n t a s de R e c u r s o s da Uniao R e p a s s a d o a o s Municipios 

O processo de prestagao de contas e considerado por Meirel les (2001) como sendo um 

dever natural da administragao como encargo de bens e interesses alheios. Na 

administragao publica esses deveres sao ainda maiores porque se referem aos bens de 

interesses da colet iv idade e assumem o carater de um encargo para com a comunidade 

onde se concret izam pelas prestagoes de contas ju lgadas por orgaos de controle ex temos 

como os tr ibunals de contas. 

A competencia da f iscal izagao das contas dos recursos da Uniao, esta a cargo do 

Congresso Nacional , mediante controle externo e controles internos de cada ent idades e 

poder, conforme mostra o art. 70 da Consti tuigao. 

Art. 70. A fiscalizagao contabil, financeira, orgamentaria, operacional e 

patrimonial da Uniao e das entidades da administragao direta e indireta, 

quanto a Iegalidade, economicidade, aplicagao das subvengSes e renuncia 

de receitas, sera exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle 

externo, e pelo sistema de controle interno de cada poder. 

Refer indo-se a controle externo o art. 71 da Lei Maior atribui competencia ao Tr ibunal de 

Contas da Uniao em julgar as contas dos administradores e demais responsaveis, a lem de 

outras atr ibuig5es: 

Art. 71 . O controle externo, a cargo do congresso nacional, sera exercido 

com o auxilio do tribunal de contas da uniao, qual compete: 

(...) 

I - Julgar as contas dos administradores e demais responsaveis por 

dinheiros, bens e vaiores publicos da administragao direta e indireta, 

incluidas as fundagSes e sociedades institufdas e mantidas pelo poder 
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publico federal, e as contas daqueles que devem causa a perda, extravio ou 

outra irregularidade de que resulte prejuizo ao erario publico; 
(...) 

VI - Fiscalizar a aplicagao de quaisquer recursos repassados pela Uniao 

mediante convenio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congeneres, a 

Estados, ao Distrito federal ou a Municipios. 

(...) 

VIII - Aplicar aos responsaveis, em caso de ilegalidade de despesa ou 

irregularidade de contas, as sancSes previstas em lei, que estabelecera, 

entre outras comunicacSes, multa proporcional ao dano causado ao erario. 

IX - Assinar prazo para que orgao ou entidade adote as providencias 

necessarias ao exato cumprimento da lei, se verificada irregularidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Paragrafo unico. prestara contas qualquer pessoa ffsica ou juridica, publica 

ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, 

bens e vaiores publicos ou pelos quais a uniao responda, ou que, em nome 

desta, assuma obrigacao de natureza pecuniaria. 

2.5.1 Tomadas e Prestacao de Contas 

O titulo II capitulo I secao I da Lei Organica do Tr ibunal de Contas da Uniao faz re ferenda a 

tomadas e prestacao de contas; deixando bem claro no art. 7. Que as contas dos 

administradores referidas no paragrafo unico do art. 71 da constituigao; submetera a 

prestagao de contas anual , e em caso de constatagao de irregular idades prevista no art. 8. 

da Lei Organica sera instaurada prestagao de contas especiais. Em caso de vaiores ac ima 

de 23.000,00 reais conforme est ipulado pela instrugao normativa 56/2007 para o ano de 

2008, e para as contas anter iores as instrugoes normat ivas passadas est ipulavam vaiores 

que sao def inidos por estudos e anal ises, onde levam em consideragao se o custo do 

processo de tomadas de contas especiais, sao ressarcido ou nao pelo beneficio da 

devolugao, por parte dos gestores considerados irregulares. No caso do valor ser menor que 

o est ipulado o Tr ibunal de Contas providenciara a inclusao do nome do responsavel no 

CADIN (Cadastro informativo dos Debi tos nao Qui tados de 6 r g a o e Ent idades Federals). 

O art. 8 da Lei Organica comenta que: 

Art. 8° Diante da omissao no dever de prestar contas, da nao comprovagao 

da aplicagao dos recursos repassados pela Uniao, na forma prevista no 

inciso VII do art. 5° desta lei, da ocorrencia de desfalque ou desvio de 

dinheiros, bens ou vaiores publicos, ou, ainda, da pratica de qualquer ato 

ilegal, ilegftimo ou antiecondmico de que resulte dano ao erario, a 

autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade 

solidaria, devera imediatamente adotar providencias com vistas a 

instauragao da tomada de contas especial para apuragao dos fatos, 

identificagao dos responsaveis e quantificagio do dano. 

§ 1° Nao atendido o disposto no caput deste artigo, o Tribunal determinara a 

instauragao da tomada de contas especial, fixando prazo para cumprimento 

dessa decisao. 

§ 2° A tomada de contas especial prevista no caput deste artigo e em seu § 

1° sera, desde logo, encaminhada ao Tribunal de Contas da Uniao para 

julgamento, se o dano causado ao erario for de valor igual ou superior a 

quantia para esse efeito fixada pelo Tribunal em cada ano civil, na forma 

estabelecida no seu regimento interno. 
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§ 3° Se o dano for de valor inferior a quantia referida no paragrafo anterior, 
a tomada de contas especial sera anexada ao processo da respectiva 
tomada ou prestacao de contas anual do administrador ou ordenador de 
despesa, para julgamento em conjunto. 

A s decisoes dos processos serao tomadas conforme o art. 10 da Lei Organica do Tr ibunal 

de Contas que decidira se as contas serao: prel iminar, definit iva ou terminat iva. 

Em caso de prel iminar o relator pede uma audiencia dos responsaveis ou determina outras 

di l igencias necessar ia ao saneamento do processo; refer indo-se a definit iva, e considerado 

na mesma lei como sendo a decisao do Tr ibunal em julgar regulares as contas ou regulares 

com ressalva ou ainda irregulares; e por ult imo sao as contas terminat ivas, onde sera a 

decisao pelo qual o Tr ibunal ordena o t rancamento das contas que sejam consideradas 

i l iquidaveis (quando tornar impossivel o ju lgamento das contas, devido caso fortuito ou de 

forca maior) . 

Para f ins desse t rabalho sera cont inuado o estudo da decisao definit iva, ja que o processo 

de tomadas de contas cont inua, pois, nesse caso, o relator tem encontrado a lgum tipo de 

irregular idade. 

No art. 10, paragrafo 2° consta o conceito de decisao definit iva; onde reza que "§ 2° 

Definit iva e a decisao pela qual o Tr ibunal ju lga as contas regulares, regulares com ressalva, 

ou irregulares". 

Quanto ao ju lgamento das contas o Tr ibunal decidira se sao regulares, regulares com 

ressalva ou irregulares em conformidade com o art. 205 do Regimento Interno do Tr ibunal 

de Contas da Uniao de 13 de fevereiro de 2007. 

Do mesmo modo que foram deixadas de lado as decisoes prel iminares e terminat ivas 

t ambem serao deixados de lado os ju lgamentos das contas t idas como regulares e regulares 

com ressalva. Em virtude do objeto de estudo desse trabalho focar os mot ivos que levaram 

os prefeitos da Paraiba a terem contas reprovadas ao gerir recursos da Uniao, e nesse 

sent ido os mot ivos se encont ram nos ju lgamentos das contas irregulares, e por tanto sera 

estudado com maior enfase esse t ipo de ju lgamento. 

O inciso III art. 16 da Lei Organica do Tr ibunal de Contas da Uniao definira quando as 

contas sao consideradas irregulares. 

Ill - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrencias: 

a) omissao no dever de prestar contas; 

b) pratica de ato de gestao ilegal, ilegitimo, antieconomico, ou infracao a 

norma legal ou regulamentar de natureza contabil, financeira, orcamentaria, 

operacional ou patrimonial; 

c) dano ao erario decorrente de ato de gestao ilegitimo ao antieconomico; 

d) desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou vaiores publicos. 
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§ 1° O Tribunal podera julgar irregulares as contas no caso de reincidencia 

no descumprimento de determinagao de que o responsavel tenha tido 

ciencia, feita em processo de tomada ou prestarao de contas. 

§ 2° Nas hipoteses do incisozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 111, alineas c e d deste artigo, o Tribunal, ao 

julgar irregulares as contas, fixara a responsabilidade solidaria: 

a) do agente publico que praticou o ato irregular, e 

b) do terceiro que, como contratante ou parte interessada na pratica do 

mesmo ato, de qualquer modo haja concorrido para o cometimento do dano 

apurado. 

§ 3° Verificada a ocorrencia prevista no paragrafo anterior deste artigo, o 

Tribunal providenciara a imediata remessa de copia da documentacao 

pertinente ao Ministerio Publico da Uni§o, para ajuizamento das acoes civis 

e penais cabfveis. 

Em caso de ju lgadas as contas irregulares, sera divididas em dois casos conforme a art. 19 

da referida lei organica e seu paragrafo unico. 

Art. 19. Quando julgar as contas irregulares, havendo debito, o Tribunal 

condenara o responsavel ao pagamento da divida atualizada 

monetariamente, acrescida dos juros de mora devidos, podendo, ainda, 

aplicar-ihe a multa prevista no art. 57 desta lei, sendo o instrumento da 

decisao considerado tituio executivo para fundamentar a respectiva agao de 

execugao. 

Paragrafo unico. Nao havendo debito, mas comprovada qualquer das 

ocorrencias previstas nas alineas a, b e c do inciso III, do art. 16, o Tribunal 

aplicara ao responsavel a multa prevista no inciso I do art. 58, desta lei. 

Primeiro quando houver debito o Tr ibunal condenara o pagamento da divida atual izada 

monetar iamente acrescida de juros de mora podendo ainda aplicar multa, decisao essa que 

torna para o administrador dos recursos uma div ida considerado como t i tuio execut ivo; e o 

segundo caso, ocorre quando nao ha debitos, mas comprovadas qualquer das ocorrencias 

quanto a omissao, pratica ilegal ou dano ao erario, o Tr ibunal decide por apl icar ao 

responsavel multa, prevista no art. 58 da mesma lei. 
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3 ANALISE DOS RESULTADOS 

3.1 Caracterizacao da Prestacao de Contas dos Gestores Publicos Municipals 

Paraibanos Julgadas pelo TCU como Irregulares. 

Nesta secao, procurou-se reunir subsidios para cumprimento do objetivo especifico desta 

pesquisa que se refere a identificacao dos motivos que levaram gestores publicos 

municipais a terem contas reprovadas no Estado da Paraiba, quando da gestao de recursos 

da Uniao. 

O Estado da Paraiba possui seu territorio dividido em 4 mesorregioes, denominadas de: 

Sertao Paraibano, Borborema, Agreste Paraibano e Zona da Mata Paraibana, cada uma 

subdividida em microrregioes que totalizam 23. O grafico 1 mostra a populacao e a 

quantidade de microrregioes de cada mesorregiao paraibana 1. 

Graf ico 1 - Compos i cao e m Microrreg iao e Populac iona l por Mesor reg iao Para ibana 

Composigao em Micror reg iao e Popu lac iona l por Mesorregiao Para ibana 

1.327.691 

Sertao Borborema Agreste Zona da Mata 

• QTE. MICRORREGIAO • POPULACAO 

Fonte: e laboracao propr ia baseada nos dados da pesquisa 

Pela leitura do grafico 1, observa-se que o Agreste Paraibano e a maior Mesorregiao da 

Paraiba, com o segundo maior contingente populacional e o maior numero de microrregioes. 

O Sertao Paraibano, apesar de possuir o segundo maior numero de microrregioes, 

apresenta a terceira maior quantidade populacional. 

Os dados coletados atraves da pesquisa documental realizada permitiram conhecer, por 

regiao geografica, o percentual do volume de processos de tomada de contas, julgados 

irregulares pelo Tribunal de Contas da Uniao, no periodo analisado. Conforme figura 1. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dados populacionais baseados em estimativas para 2006, disponivel em: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_mesorregi%C3%B5es da Para%C3%ADba, acesso em: 31 de outubro 

de2008. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_mesorregi%C3%B5es
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Figura 1 - Perceptua l d e Reprovacao de Contas pelo T C U , por Mesorreg iao Para ibana. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AGRESTE 

31% 

U 

Fonte: e laboragao propr ia, baseada no Mapa da Para iba e na pesquisa real izada. 

O b s e r v a - s e q u e n o S e r a o P a r a i b a n o t e r n a m a i o r c o n c e n t r a c a o d e r e p r o v a c a o d e c o n t a s , 

e m q u e 4 2 % d o s p r o c e s s o s a n a l i s a d o s s e r e f e r i r a m a a l g u m d o s m u n i c i p i o s q u e c o m p o e m 

a s 7 m i c r o r r e g i o e s d o S e r t a o , m e s m o n a o s e n d o e l a a m a i s p o p u l o s a o u a m a i o r e m n u m e r o 

d e m i c r o r r e g i o e s . 

Quadro 2 - Demonst ra t i ve das C idades Para ibanas que T ive ram Maiores N u m e r o s de Processos de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

R E L A C A O D A S 8 C I D A D E S Q U E T I V E R A M MAIOR N U M E R O D E P R O C E S S O 

Cidades Numero de N u m e r o de Responsave is pelos Numero de 

Processos Por Ges to res Por Processos Processo Por 

C idade C idade Responsave l 

Ibiara 10 3 Joao Rama lho da Silva 2 

S E R T A O Manoe l Rama lho de 

A lencar 

4 

Ivonete Vie i ra Rodr igues 4 

Aparec ida 

S E R T A O 

7 1 Jose A lves de Sousa 7 

Camp ina G r a n d e 

A G R E S T E 

7 1 Felix A rau jo Filho 7 

L iv ramento 7 2 Enoch A lves Sobr inho 6 

B O R B O R E M A Flavio Anton io Chaves 1 

Sao Jose de 6 2 Franc isco Marci l io 5 

Ca iana Fernandes Lopes 

S E R T A O Gi ld ivan Lopes da Si lva 1 

Cruz do Esplr i to 5 1 Luc iano Carne i ro da 5 

Santo Cunha 

Z O N A DA M A T A 

Pianco 4 1 Gi l Ga ld ino 4 

S E R T A O 

I tabaiana 4 2 Gera ldo Carva lho 1 

A G R E S T E Fonseca Filho 

Sebast i§o Tavares de 3 

Ol iveira 

Tota l de 8 Tota l de 50 Tota l de 13 Total de 13 Tota l de 50 

C idades Processos Ges tores Responsave is Processos 

Fonte: e laboragao propr ia baseada nos dados da pesquisa 
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Analisando a coluna da esquerda para direita, do quadro 2 pode-se verificar que a primeira 

coluna mostra a relacao das oito cidades que tiveram maiores numeros de ex-prefeitos com 

contas reprovadas; na segunda coluna tem-se que a cidade de Ibiara, e a cidade que lidera 

com maior numero de contas irregulares, totalizando dez processos, sendo que esses 

processos tern tres gestores como responsaveis. Sendo Joao Ramalho da Silva responsavel 

por 2 processos; Manoel Ramalho de Alencar 4; Ivonete Vieira Rodrigues 4. Seguido de 

Aparecida e Campina Grande, com 7 processos cada, ao fazer uma analise do numero de 

processo por gestores, essas duas cidades lideram, pois tanto Aparecida quanto Campina 

Grande tern 7 processos e apenas urn gestor para cada cidade. Seguem com 6 processos e 

dois gestores como responsaveis a cidade de Sao Jose de Caiana; 5 processos e 1 

responsavel a cidade de Cruz do Espirito Santo; 4 processos e 1 responsavel a cidade de 

Pianco; e por fim, Itabaiana com 4 processos e 2 responsaveis por processos de tomadas 

de contas especiais. 

Pode ser observado em oito cidades, que treze gestores, foram responsaveis por 50 

processos, equivalente a 34,24% da totalidade dos processos de tomadas de contas 

especiais, investigados no presente estudo. 

Essa analise tern como referenda o periodo de publicacao no Diario Oficial da Uniao que vai 

de 13/02/2002 a 25/04/2008. 

Analisa-se nos casos em que as cidades tern mais de uma gestao com contas irregulares, 

como e o caso de Ibiara, com tres gestores distintos, sabendo que pode o mesmo ser 

candidato a reeleicao, nao ha repetigao do mesmo gestor. Sera que o povo esta se 

conscientizando? 

Os documentos analisados permitiram identificar 146 processos de tomada de contas 

especiais, cujos recursos foram recebidos no periodo de 1986 a 2004. Confrontando-se 

esta data com a que se refere a data da publicacao no Diario Oficial; da reprovacao das 

contas pelo TCU, elaborou-se a tabela 2, cujo conteudo revela o resumo estatistico do 

tempo decorrido entre uma data e outra. 

Tabe la 2 - Resumo estat is t ico do prazo decorr ido, e m anos, entre a data de receb imento dos 

recursos e a publ icacao da reprovacao das contas. 

R e s u m o estat is t ico do prazo decorr ido na reprovacao das contas 

Resul tado Em anos Em dias 

Media 7,2 2604 

Desvio Padrao 3,2 1157 

Valor max imo 19,3 6945 

Va lor m in imo 2,0 . 714 

Fonte: e laboracao pr6pria baseada nos dados da pesquisa 
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Os processos analisados foram julgados reprovados, com as sancoes publicadas na 

imprensa oficial por urn periodo medio de 7,2 anos, o que equivale a 2.604 dias, revelando 

quao moroso pode ser o processo de analise, julgamento e sangao do gestor publico 

brasileiro. Conforme consta na tabela 1, detectaram-se processos cujo prazo de analise, 

julgamento e publicacao decorreram em 19,3 anos, enquanto outros levaram 2 anos para 

publicacao do seu resultado. 

Os responsaveis pelas verbas publicas a conta da Uniao, objeto de todos os processos 

analisados no presente estudo, cujas contas foram consideradas irregulares pelo TCU, 

eram, na epoca do recebimento destes recursos, ocupantes do cargo de Prefeito Municipal 

e, de acordo com o grafico 2, 92% sao do sexo masculine 

Graf ico 2 - Genero dos Responsave is por Recursos Publ icos na Para iba c o m Parecer de Contas 

I r regulares, pela Ana l i se do T C U zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

G e n e r o do Gestor P u b l i c o na P a r a i b a com C o n t a s I r regu lares 

s e g u n d o A n a l i s e do T C U 

8% 

9 2 % 

• Mascul ino • Feminino 

Fonte: e laboracao propr ia baseada nos dados da pesquisa 

A presenga de apenas 8% de mulheres neste universo, conforme grafico 2, sugere cautela 

na analise desses dados, uma vez que, existe forte predominancia do genero masculino 

como gestor publico municipal. De acordo com noticias veiculadas pela imprensa paraibana, 

em analise as ultimas eleicoes municipais de 2008, "O numero de 

prefeitas eleitas chegou a 13, na Paraiba. No Brasil, mais de 500 

cidades decidiram ser administradas por uma mulher"2. Apesar do crescimento da presenga 

feminina exercendo a gestao publica de alguns municipios brasileiros, na Paraiba, esta 

presenga representa apenas 6% dos 223 municipios do Estado. 

2 D isponive l e m : h t tp : / /a lpb.codata.pb.qov.br /not ic ia .php?cod=1737, acesso: 15/nov/2008. 

http://alpb.codata.pb.qov.br/noticia.php?cod=1737
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De acordo com Lei N° 8.443, de 16 de Julho de 1992, Lei Organica do Tribunal de Contas 

da Uniao, em seu art. 16. inciso III, dispoe sobre os motivos que conduzem o TCU a 

considerar como contas irregulares os processos analisados. Na Paraiba, pode ser 

observados quais foram os motivos que justificaram as contas dos gestores municipals 

como sendo irregulares, expostos no grafico 3. 

Graf ico 3 - Mot ivos de Reprovacao de Contas e m Mun ic ip ios da Para iba . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

MOTIVOS DE REPROVAQAO DE CONTAS EM MUNICIPIOS DA 

• 1 - Omissao no dever de prestar contas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

m 2 - Pratica de atos de gestao ilegais, ilegitimo, anti-economico ou infracao a norma legal ou 

regulamentar de natureza contabil, financeira, orcamentaria, operacional ou patrimonial 

• 3 - Dano ao erario decorrente de ato de gestao ilegitimo ao anti-economico 

• 4 - Desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores publicos 

Fonte: e laboragao propr ia, baseada nos dados da pesquisa. 

A omissao no dever de prestar contas foi considerada como o maior causador de motivos de 

irregularidades com 58,53% de todos os processos com contas irregulares estudados nesta 

pesquisa, dando a entender que os gestores acham que nao devem prestar contas dos 

recursos que estao em sua administragao, o que conflita, fortemente, com as imposicoes 

legais inerentes ao cargo de gestor publico. Tal omissao se caracterizou, 

predominantemente, pela ausencia de comprovagao de despesas realizadas. 

Com base no grafico 3, pode-se constatar, ainda, que 21,23% dos processos analisados 

tiveram como causador da reprovagao das contas desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou 

valores publicos. Esse percentual pode ter ocorrido, devido o desvio de finalidade dos 

recursos, onde a Lei Complementar 101/2000. Trata sobre a destinagao vinculada, como e o 

caso de recursos para a educagao e saude, sendo assim para haver irregularidade por 

motivo de desvio de recurso nao e necessario que o gestor tenha desviado para seu proprio 

uso, podendo tambem, haver irregularidade quando os recursos nao sao utilizados onde sao 

vinculados. 
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A constatacao, pelo TCU, da pratica de atos de gestao considerados ilegais, ilegitimos, anti-

economico, infragao a norma legal ou regulamentar de natureza contabil, financeira, 

orcamentaria, operacional ou patrimonial, em 18,50% dos processos analisados, motivou 

considerar tais contas como irregulares, conforme grafico 3. 

A pratica de atos de gestao considerados pelo TCU como irregulares, nos processos 

analisados, foram, na sua maioria, decorrentes de nao execucao total ou parcial do objeto 

do convenio, aplicacao de recursos em desacordo com o piano de trabalho integrante do 

convenio, excesso de custos (super-faturamento) na consecugao do objeto do convenio, 

pagamentos efetuados sem obediencia a Lei n.° 4.320/64, ausencia de procedimentos 

licitatorios, dentre outros. 

Os processos analisados tiveram como objeto de convenio programas e fundos, dentre os 

quais alguns se encontram atualmente extintos, direcionados, principalmente, a educacao 

por meio do FUNDEF hoje o atual FUNDEB, obras e instalagoes, saude e assistencia social, 

conforme demonstrado no grafico 4. 

Grafico 4 - Modalidade de recursos que tiveram indicios de irregularidades na Paraiba. 

Fonte: elaboragao propria, baseada nos dados da pesquisa. 

Pela leitura do grafico 4, observa-se que a maior frequencia de motivos de reprovagao das 

contas dos gestores publicos municipais paraibanos se encontra relacionada com os 

recursos da Educagao, com 45,89% das contas irregulares. 26,03% dos processos 

analisados com contas irregulares estao relacionadas a obras e instalagoes, enquanto que 

os recursos ligados a area da saude, estao presentes em 20,55% dos processos com zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

MODALIDADE DE R E C U R S O QUE TIVERAM MAIOR INDICE 

DE IRREGULARIDADE NA PARAIBA 

7,53 n 

45,89 
20,55 

26,03 

• 1 - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao (FNDE) 

• 2 - Obras e Instalagoes. 

• 3 - Saude (50% FUNASA e 50% FNS) 

• 4 - Programas de Assistencia Social, Cultura e Alimentacao 
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contas irregulares na Paraiba. Tais resultados sugerem fragilidades de controle nos 

recursos repassados pelo governo federal aos municipios que permitiu a ocorrencia de 

consideraveis percentuais de desvio e/ou ma gestao desses recursos publicos. 

Verificou-se atraves da pesquisa dentre os motivos a titulo ilustrativo e sem a pretensao de 

esgotar a lista de objetivos publicos nao cumpridos pela ma gestao dos recursos 

conveniados, exemplifica-se que deixaram de ser cumpridos, no todo ou em parte, projetos 

que tinha como objetivos: construgao e reconstrucao de casas populares; Manutengao e 

desenvolvimento do ensino fundamental em escolas publicas; Treinamento de professores; 

Aquisigao de material escolar, didatico e de equipamentos para os alunos e a escola; 

Aquisigao do acervo para a biblioteca; Construgao e ampliagao de escolas municipais. 

Reforma e compras de equipamentos para unidades escolares. Piano de Erradicagao do 

AEDES AEGYPTI. Programa Nacional de Alimentagao Escolar - PNAE. Atendimento aos 

Desnutridos e as Gestantes de Risco Nutricional, dentre outros. 

Apesar da iniciativa do TCU em imputar punigoes aos gestores publicos municipais, 

conforme comentado adiante, observa-se pela listagem exemplificativa acima que o bem 

comum foi negligenciado, cabendo a indagagao de que as sangoes impostas a esses 

gestores reparam o dano causado a populagao? 

Tendo em vista que a Instrugao Normativa 56/2007 estipula valor minimo de 23.000,00 

(vinte e tres mil reais) para que possa ser instaurado urn processo de tomadas de contas 

especiais no ano de 2008, e levando em consideragao os mesmos criterios utilizados para 

os processos em anos anteriores, que levam em consideragao se o custo do processo de 

tomadas de contas especiais, e ressarcido ou nao, pelo beneficio da devolugao, por parte 

dos gestores considerados irregulares. Com base nessa informagao e tendo encontrado na 

pesquisado 146 (cento e quarenta e seis) processos de tomadas de contas especiais na 

Paraiba, fazendo uma multiplicagao simples, da para saber qual o montante que os gestores 

precisam devolver aos cofres publicos. Portanto 146 processos e tendo no minimo 

23.000,00 de devolugao para cada urn, temos urn total de no minimo 3.358.000,00 (tres 

milhoes trezentos e cinquenta e oito mil reais) para serem devolvidos aos cofres publicos. 

Alem da determinagao do TCU imposta ao gestor publico com contas irregulares, referente a 

devolugao de recursos, em alguns casos, adicionou-se a imposigao do pagamento de 

multas. Nos processos analisados, o montante destas multas atingiu o valor de R$ 

84.500,00. Tal informagao motiva reflexao; uma vez que, a lacuna de tempo e de esforgo 

despendido na analise e julgamento da prestagao de contas por parte do TCU; implica em 

custos, cujas sangoes previstas em leis, podem nao reparar o mal causado ao erario 

publico, e nao compensar a relagao custo-beneficio da fiscalizagao do TCU, e, 
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principalmente, reverter o dano causado a populagao pela privagao dos beneficios que 

deixou de usufruir. 

Adicionalmente, em virtude da predominance da preocupacao da observancia da legalidade 

do ato praticado, na administracao publica, os processos analisados neste estudo revelaram 

ausencia da verificacao da eficacia e efetividade do gasto publico. Pois, conforme reflete 

Slomisk (2005) "nao basta informar quanto arrecadou e como gastou, e preciso evidenciar a 

sociedade qual foi o resultado economico produzido para a sociedade". 

Dai a importancia de incorporar nova visao para o Controle Externo da administracao 

publica brasileira, voltada aos processos de fiscalizacao sob, tambem, o aspecto de 

avaliacao de desempenho da gestao, mensuragao de quanto custa o servico publico 

oferecido a sociedade, dentre outros. 
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4 CONSIDERAQOES FINAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente estudo teve como objetivo geral Averiguar quais os motivos classificados 

segundo a Lei Organica do TCU (Tribunal de Contas da Uniao), que levaram prefeitos 

paraibanos a terem contas consideradas irregulares, ao gerir recursos da Uniao. 

A analise dos resultados encontrados no estudo permitiu constatar que o sertao paraibano 

consta com o maior indice de reprovagao de contas no periodo estudado, com 42% dos 

processos. 

Referindo-se a duracao ou morosidade dos processos o periodo medio da analise, 

julgamento e publicacao no Diario Oficial, dura em media 7,2 anos. 

Os motivos que levaram a irregularidade nas contas, com maior relevancia tendo (58,53%) 

representados pela omissao no dever de prestar contas; sendo seguido com 21,23% por 

desfalque ou desvio de dinheiro bens ou valores publicos, causado em maior parte devido o 

desvio de finalidade com recursos de destinacao vinculada. 

Constatou-se tambem que a maior frequencia de motivos de reprovagao foi verificada na 

modalidade de recurso destinado a educagao com 45,89% seguido de obras e instalagao 

com 26,03% e saude com 20,55%. 

Pode verificar tambem em quais cidades tiveram o maior numero de processos e ao mesmo 

tempo identificar gestores que tiveram maior numero de processo. 

Alem de analise feita em processos de tomadas de contas especiais instauradas contra os 

gestores, com o objetivo de quantificar o numerario minimo a serem devolvidos, levando em 

consideragao a instrugao normativa 56/07. 

Do exposto acima, conclui-se que os gestores omitem-se de prestar contas; praticam atos 

de gestao ilegal; desfalcam ou desviam dinheiro bens e valores publicos alem de causar 

dano ao erario proporcionando motivos de irregularidades, confrontando fortemente com as 

imposigoes legais inerentes ao cargo publico. Do qual afirma que, gestores incumbidos na 

atribuigao de gerir recursos publicos tern o dever legal, e, sobretudo, moral, de prestar 

contas dos atos praticados, para que a propria sociedade saiba se os mesmos estao gerindo 

os recursos de forma economica e que alcance os objetivos propostos. 

E se levar em consideragao que uma das formas de mudar esse quadro e investir na 

educagao. Pode-se concluir que esta havendo urn outro agravante, ja que, os recursos 

destinados a educagao esta sendo alvo de maior indice de irregularidade. 
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