
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE  

CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS 
CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

  
 
 
 
 
 

 
SILEIDE DE OLIVEIRA LIMA 

 
 
 

UM ESTUDO DO COMPORTAMENTO DOS RESTOS A PAGAR NA 
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS MUNICÍPIOS PARAÍBANOS DE 

BERNARDINHO BATISTA, SOUSA E TRIUNFO NO PERÍODO DE 
1998 A 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOUSA - PB 
2010 



SILEIDE DE OLIVEIRA LIMA 

 

 

 
UM ESTUDO DO COMPORTAMENTO DOS RESTOS A PAGAR NA 

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS MUNICÍPIOS PARAÍBANOS DE 
BERNARDINHO BATISTA, SOUSA E TRIUNFO NO PERÍODO DE 

1998 A 2007 
 
 
 
 
 
 
Monografia apresentada ao Curso de 
Ciências Contábeis do CCJS da 
Universidade Federal de Campina 
Grande, como requisito parcial para 
obtenção do título de Bacharela em 
Ciências Contábeis. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Orientadora: Professora Ma. Janeide Albuquerque Cavalcanti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SOUSA - PB 
2010 



SILEIDE DE OLIVEIRA LIMA 

UM ESTUDO DO COMPORTAMENTO DOS RESTOS A PAGAR NA EXECUCAO 
ORCAMENTARIA DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS DE BERNARDINO BATISTA, 

SOUSA E TRIUNFO NO PERIODO DE 1998 A 2007 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Esta monografia foi julgada adequada para obtencio do grau de Bacharel em Ciencias 

Contabeis, e aprovada na forma final pela Banca Examinadora designada pela Coordenacao 

do Curso de Ciencias Contabeis, do Centra de Ciencias Jurfdicas e Sociais da Universidade 

Federal de Campina Grande - PB. 

Banca Examinadora: 

Janeide Albuquerque Cavalcanti - Prof8. MSc UFCG 

Orientadora 

Ana Carolina Kruta de A. Bispo - Prof.MSc UFCG 

Allan Sarmento Vieira Prof.MSc UFCG 



Dedico este trabalho a Deus, pois sem ele nada 

disso seria possfvel, a minha famflia que e meu 

alicerce e a meu esposo Charles Henrique M. 

Braz, que sempre esteve comigo nos momentos 

dificeis dessa longa e dura caminhada. 



AGRADECIMENTOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Deus, que e o ser sublime que nos dar forca e coragem para enfrentar as dificuldades do 

que surgem no dia-a-dia, e que me ajudou a realizar esse sonho. 

Aos meus pais, Jose Bazilio de Lima e Cicera de Oliveira Lima, pelo amor e dedicagao que 

sempre me deram em toda minha vida. 

Aos meus irmaos e irmas, pelo carinho e incentivo que demonstram por mim, e pela 

seguranca que passam, sei que posso sempre contar com eles. 

Aos meus sobrinhos pelo apoio e carinho que recebi, lembrando em especial Jose Wellison, 

que esta junto de Deus, deixou muitas saudades (Em memoria). 

A meu esposo, Charles Henrique M. Braz, pela dedicagao, amor e companheirismo que tern 

demonstrado em varios momentos de minha vida. 

As minhas colegas e amigas de classe, Rose Mary, Juliana, Marcia, Gerliane e Eulalia pela 

amizade que fizemos durante os quatro anos e meio de curso, principalmente pela forca e 

dedicacao nos momentos de dificuldades encontradas no decorrer do curso, que nossa 

amizade seja para sempre. 

Aos colegas de classe, que estiveram presente durante toda essa caminhada, na qual devo 

a minha gratidao pelo companheirismo, nas alegrias e tristezas, no decorrer do curso. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A minha orientadora Janeide Albuquerque Cavalcanti e ao orientador Luiz Gustavo de Sena 

Brandao pela enorme paciencia que tiveram comigo e pelos trabalhos prestados de forma 

profissional e competente. 

Aos professores do Curso de Ciencias Contabeis do CCJS da UFCG pela capacidade de 

transmissao de seus conhecimentos os quais contribuiram muito para minha formacio 

academica. 



"Quern quiser ser lider deve serprimeiro servidor. Se 

voce quiser liderar, deve servir". 

Jesus Cristo 



RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este estudo tern por objetivo apresentar uma analise dos Restos a Pagar nos municipios 

paraibanos de Bernardino Batista, Sousa e Triunfo, no periodo compreendido entre os anos 

de 1998 e 2007, demonstrando a evolucao das despesas orcamentarias, Restos a Pagar 

processados e disponibilidades de caixa. Os Restos a Pagar sao obrigacoes que compoem 

a divida flutuante e podem ser caracterizadas como as despesas empenhadas que nao 

foram pagas ate o dia 31 de dezembro do exercicio em que foram inscritas. A existencia de 

disponibilidade de caixa para honrar os compromissos referentes aos Restos a Pagar e 

importante para que haja equilibrio orcamentario. Devido essa importancia, a legislacao 

referente ao tema e bastante ampla e esse estudo busca verificar o comportamento dos 

entes publicos analisados antes da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), observando se 

deixavam disponibilidade de caixa suficiente e se, apos seu advento, estao cumprindo o que 

preceitua o art. 42 da referida lei. Para tanto, utilizou-se da pesquisa descritiva baseada em 

estudo bibliografico sobre o assunto e elementos documentais extraidos dos Balancos 

Anuais dos municipios analisados e da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Assim, pode-

se constatar que antes da LRF/2000, das prefeituras analisadas apenas o municipio de 

Triunfo/PB procurava deixar disponibilidades suficientes para honrar com os Restos a 

Pagar. Com o advento da referida lei, os tres entes publicos estudados adequaram os 

orcamentos de forma que houvesse disponibilidade para honrar com os Restos a Pagar, 

com excecao do municipio de Sousa/PB, onde havia urn grande volume de Restos a Pagar 

sem disponibilidade suficiente para seu pagamento. 

Palavras-chave: Lei de Responsabilidade Fiscal. Restos a Pagar. Disponibilidades. 



ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

This study aims to present an analysis of outstanding commitments in the cities of Paraiba: 

Bernardino Batista, Sousa and Triunfo, between 1998 and 2007, demonstrating the evolution 

of total budget expenditures, outstanding commitments and processed available cash. The 

outstanding commitments are obligations that comprise the floating debt and may be 

characterized as the costs involved that were not paid until December 31 in the year they 

were entered. The existence of available cash to honor commitments related to outstanding 

commitments is important for there to be balanced budget. Because of this importance, 

legislation concerning the theme is very broad and this study aims to investigate the behavior 

public entities dealt with before the Fiscal Responsibility Law (LRF), noting if they left cash 

enough and if after its advent, are fulfilling the precepts art. 42 of that law. To this end, we 

used descriptive research based on study literature on the subject and documentary 

evidence drawn from Balance Sheets of the municipalities analyzed and the Treasury (STN). 

Thus, one can see that before LRF/2000, the municipalities analyzed only the municipality of 

Triunfo-PB sought to make sufficient cash to honor outstanding commitments. With the 

advent of that law, the three public bodies studied conformed budget so that there was 

willingness to honor outstanding commitments with exception of the municipality of Sousa, 

Paraiba, where there was a large volume of the remains without paying sufficient time for its 

payment, which reduced after the enactment of that law, but have not yet reached a 

appropriate level, it would be a total of resources that could pay the entire amount of 

outstanding commitments each year, showing that municipality of Sousa, Paraiba, is not 

complying with the Law of Responsibility Tax. 

Keywords: Fiscal Responsibility Law. Outstanding commitments. Availability. 
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1 INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Contabilidade Publica e o ramo da ciencia contabil voltado para a organizagao e 

administracao da gestao orcamentaria no setor publico, tendo como objetivo oferecer a 

sociedade, de maneira transparente e acessivel, o conhecimento amplo sobre a gestao dos 

bens publicos. (Lima, 2006 p. 13). 

Os gestores das verbas publicas passaram a administrar com mais responsabilidade e de 

maneira planejada o orcamento publico, ou seja, buscando o equilibrio de receitas e 

despesas. Percebe-se que o planejamento orgamentario ganhou enfase na gestao publica, 

na medida em que a reavaliacao das metas de arrecadacao influiram diretamente nos 

gastos que serao limitados quando as receitas e as despesas sairem do previsto. 

A Lei Responsabilidade Fiscal 101/2000, preceitua em seu art. 1°. 

Art. 1° Esta Lei Complementar estabelece normas de finangas publicas 
voltadas para a responsabilidade na gestao fiscal, com amparo no Capitulo 
II do Titulo VI da Constituigao. 
§ 1° A responsabilidade na gestao fiscal pressupoe a agao planejada e 
transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de 
afetar o equilibrio das contas publicas, mediante o cumprimento de metas 
de resultados entre receitas e despesas e a obediencia a limites e 
condigoes no que tange a renuncia de receita, geragao de despesas com 
pessoal, da seguridade social e outras, dlvidas consolidada e mobiliaria, 
operagoes de credito, inclusive por antecipagao de receita, concessao de 
garantia e inscricio em Restos a Pagar. 

Pelo demonstrado acima, pode-se observar a importancia da LRF que veio ajudar no 

controle dos entes publicos e na inscrigao dos Restos a Pagar, com a nao aplicagao podem 

causar desequilibrio das contas, prejudicando assim a utilizagao de recursos publicos. 

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

os Restos a Pagar sao despesas empenhadas, porem nao pagas, gerando compromissos 

financeiros assumidos dentro do mesmo exercicio, devendo ser verificada a disponibilidade 

de recursos suficientes para pagamento dessas obrigagoes, que podem impactar nos 

exercicios seguintes da administragao publica. 

Nesse contexto, o presente trabalho visa averiguar o montante de despesas inscritas em 

Restos a Pagar e a existencia de disponibilidades de recursos para o seu pagamento nos 

municipios paraibanos de Bernardino Batista, Sousa e triunfo, tendo como base as 

informagoes acerca dos exercicios no periodo de 1998 a 2007. 
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A escolha do periodo referente a pesquisa, leva em consideracao dez anos, pois durante 

esse tempo, podera ser observado o comportamento dos gestores publicos desses 

municipios em relagao aos Restos a Pagar, antes e depois do surgimento da LRF/2000. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1 Tema e problematica 

Com o advento da LRF, as instituigoes publicas passaram a gerir de uma forma mais 

organizada seus gastos, para que os governantes nao deixem dividas para os seus 

sucessores. Se isso acontecer, havera desequilibrio no orgamento publico e os governantes 

poderao ser responsabilizados pelos seus atos civil e penalmente. 

Dessa forma, a Lei Complementar 101/2000 LRF veio estabelecer a obrigagao da existencia 

de disponibilidades quanto a inscrigao dos Restos a Pagar, prevenindo riscos e corrigindo 

desvios capazes de afetar o equilibrio das contas publicas nos ultimos dois anos do 

mandato do gestor publico, visando evitar o endividamento publico oriundo de gestoes 

anteriores. Com isso, e necessario que a inscrigao de despesas orgamentarias em restos a 

pagar observe a disponibilidade de caixa e a legislagao pertinente. 

Portanto, busca-se nesta pesquisa responder ao seguinte questionamento: os municipios 

paraibanos de Bernardino Batista, Sousa e Triunfo, em sua execucao orcamentaria, 

vem cumprindo efetivamente o que determina a LRF/2000 em relagao aos Restos a 

Pagar, no periodo compreendido entre os anos de 1998 a 2007? 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo geral 

Demonstrar se os municipios paraibanos de Bernardino Batista, Sousa e Triunfo, em sua 

execugao orgamentaria, vem cumprindo o que determina a LRF/2000 em relagao aos 

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

1.2.2 Objetivos especificos 
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a) Fazer um levantamento da literatura a respeito da Contabilidade Publica, ressaltando 

os diversos dispositivos contidos nas Leis n° 4.320/64 e LRF/2000. 

b) Verificar a evolucao dos Restos a Pagar atraves dos balangos anuais no periodo 

compreendido entre 1998 a 2007. 

c) Comparar os balancos do periodo que antecedeu a LRF/2000, com os balancos do 

periodo que sucedeu a LRF/2000, verificando o comportamento desses entes 

publicos antes e apos a implantagao da referida lei. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3 Justif icativa 

Com o objetivo de realizar um estudo sobre os restos a pagar, na execugao orcamentaria, 

tema diretamente relacionado com a aplicacao dos recursos publicos, optou-se por fazer 

essa analise, reconhecendo a importancia e repercussao social da ocorrencia de casos de 

reprovagao de contas que possam envolver dividas deixadas e nao pagas pelos 

administradores de gestoes anteriores. 

Esse trabalho visa demonstrar a importancia orgamentaria para a administracao publica que, 

caso atinja as metas que sao tragadas no piano de dotagao orgamentaria, nao deixando 

Restos a Pagar para o proximo orgamento, conseguira cumprir o que determina a Lei e 

alcangar o equilibrio financeiro. 

Contudo, pode-se considerar a inscrigao em Restos a Pagar como um dos aspectos de 

maior preponderancia por parte da administragao publica, visto que a mesma, quando 

realizada sem o planejamento devido, pode gerar distorgoes na gestao dos recursos 

publicos prejudicando as futuras administragoes. 

A legislagao que trata do assunto, como a Lei Federal n°. 4.320/64 e a LRF estabelecem, 

respectivamente, a maneira pela qual deve ser feita a escrituragao dos Restos a Pagar e os 

limites para sua inscrigao, alem de trazer as penalidades, caso haja descumprimento das 

imposigoes legais. 

Nesse contexto, esse trabalho justifica-se por fazer uma analise do comportamento dos 

Restos a Pagar, nos municipios paraibanos de Bernardini Batista, Sousa e Triunfo no 

periodo de 1998 a 2007, sendo realizado atraves da observagao dos balangos anuais, onde 
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foram observados dez anos, a fim de demonstrar como se comportavam antes da 

LRF/2000, e se esses municipios estao cumprindo o que a mesma preceitua em seu art. 42. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4 Procedimentos Metodologicos 

1.4.1 Classificacao da pesquisa 

Para Beuren (2006, p. 53), "o termo procedimentos representa as diversas formas 

peculiares a que esta subordinado cada objeto de pesquisa nas diversas etapas do metodo, 

A esse conjunto de metodos e procedimentos convencionou-se chamar metodologia da 

pesquisa." 

De acordo com Raupp e Beuren (2006), a classificagao da metodologia consiste em tres 

categorias que sao: pesquisa quanto aos objetivos, pesquisa quanta aos procedimentos e a 

pesquisa quanto a abordagem do problema. Quanto ao objetivo, esta se classifica como 

descritiva. E na concepgao de Gil (1999, apud Raupp e Beuren, 2006, p. 81): 

A pesquisa descritiva tern como principal objetivo descrever caracterlsticas 
de determinada populacao ou fenomeno ou o estabelecimento de relacoes 
entre variaveis. Uma de suas caracterfsticas mais significativa esta na 
utilizacio de tecnicas padronizadas de coletas de dados. 

Como observado, a pesquisa e descritiva, pois se preocupa em observar os fatos, registra-

r s ,  analisa-los, classifica-los e interpreta-los, e o pesquisador nao interfere nos mesmos. 

Em relagao aos procedimentos, o estudo configura-se como bibliografica e documental, 

sendo estudado em varias obras no campo da administracao publica, analisando a Lei n° 

4.320/64 e a Lei Complementar n° 101/2000, alem do Decreto n° 93.872/86 e outros 

documentos como artigos, revista e livros referentes ao tema pesquisado. Para Cervo e 

Bervian (1983,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Raupp e Beuren,2006, p. 86) a pesquisa bibliografica: 

Explica um problema a partir de referenciais teoricos publicados em 
documentos. Pode ser realizada independentemente ou como parte da 
pesquisa descritiva ou experimental. Ambos os casos buscam conhecer e 
analisar as contribuigoes culturais ou cientificas do passado existentes 
sobre um determinado assunto, tema ou problema. 
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Diante disso, essa pesquisa foi realizada atraves de estudos bibliograficos, mediante coleta 

de material ja elaborado e publicado sobre o tema da pesquisa como artigos eletronicos, 

livros e revistas. 

Segundo Silva e Grigolo (2002,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Raupp e Beuren, 2006, p. 89), 

A pesquisa documental vale-se de materials que ainda nao receberam 
nenhuma analise aprofundada. Esse tipo de pesquisa visa, assim, 
selecionar, tratar e interpretar a informagao bruta, buscando extrair dela 
algum sentido e introduzir-lhe algum valor, podendo, desse modo, contribuir 
com a comunidade cientifica a fim de que outros possam voltar a 
desempenhar o mesmo papel. 

Portanto, percebe-se que a pesquisa bibliografica tern a finalidade de auxiliar o pesquisador 

atraves de conceitos selecionados de varios estudiosos da area, enquanto a documental se 

interessa em se posicionar em relagao ao assunto que ainda nao recebeu um tratamento 

analitico, devendo ser examinado conforme o objetivo do estudo. Conforme Bruyne, Herman 

e Schoutheete (1977, apud Raupp e Bauren, 2006, p.84) o estudo de caso: 

O estudo de caso justifica sua importancia por reunir informacoes 
numerosas e detalhada com vistas em apreender a totalidade de uma 
situacao. A riqueza das informacoes detalhadas auxilia num maior 
conhecimento e numa possfvel resolucao de problemas relacionadas ao 
assunto estudado. 

Essa pesquisa foi realizada em um unico estudo de caso, tendo em vista que contribuira 

para alcancar a resposta do problema, com base nos dados coletados na sede da Prefeitura 

Municipal dos municipios de Bernardino Batista/PB, Sousa/PB e Triunfo/PB. 

A pesquisa quanto a abordagem do problema configura-se como qualitativa, visto que esse 

tipo de estudo permite que seja realizada uma analise intensa sobre determinado assunto. 

Para Richardson (1999, apud Raupp e Beuren, 2006, p. 91): "os estudos que empregam 

uma metodologia qualitativa podem descrever a complexidade de determinado problema, 

analisar a interagao de certas variaveis, compreender e classificar processos dinamicos 

vividos por grupos sociais". 

Do ponto de vista da abordagem do problema, utilizou-se o metodo qualitative pois nao se 

empregara meios estatisticos que e caracteristica da pesquisa quantitativa, e sim, de 

tecnicas interpretativas que visam descrever e esclarecer o objeto da pesquisa. 
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1.4.2 Procedimentos de coleta de dados 

A coleta de dados realizou-se atraves de Balancos anuais constantes nas Prefeituras 

Municipals de Bernardino Batista/PB, Sousa/PB e Triunfo/PB tais como: Balango Geral do 

Municipio, demonstratives contabeis como o Relatorio de Gestao Fiscal (RGF) e Relatorio 

Resumido da Execucao Orcamentaria (RREO), bem como outros documentos que possam 

ser uteis na analise, isso com o intuito de obter informacoes no periodo compreendido entre 

anos de 1998 a 2007, com a finalidade de esclarecer e embasar os objetivos e afirmagoes 

acerca da pesquisa. 

1.4.3 Universo da pesquisa 

Para alcancar o objetivo deste trabalho foram escolhidos os municipios paraibanos de 

Bernardino Batista, Sousa e Triunfo, verificando o comportamento orcamentario desses 

municipios ao longo do periodo estudado em relagao aos Restos a Pagar, sobretudo, apos o 

advento da LRF/2000. 

Esses municipios situam-se no sertao paraibano e, de acordo com o IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatistica) no ano de 2009, o municipio de Bernardino Batista 

possuia uma populacao de 3.315 mil habitantes e uma area de 51 Km 2 , o municipio de 

Sousa possuia uma populagao estimada em cerca de 65.930 mil habitantes e sua area 

territorial e cerca de 842 Km 2 e o municipio de Triunfo com uma populagao de 9.968 mil 

habitantes e uma area de 223 Km 2 . 

Os tres municipios analisados foram escolhidos devido ao fato de possuirem populagoes, 

areas territoriais e condigoes economicas distintas, sendo possivel observar o 

comportamento dos gestores publicos em municipios com condigoes diferentes. 

1.4.4 Instrumento de coleta 

Na busca de atingir o que se propoe nesse trabalho e necessario analisar dados para chegar 

a uma conclusao, entao e preciso definir o instrumento de coleta, no caso desse estudo em 

foco, foi coletado os dados na prefeitura municipal de cada municipio, precisamente no setor 
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de financas, e no site da FINBRA - Secretaria do Tesouro Nacional, a fim de alcancar os 

resultados esperados. 

Para tanto, no instrumento de coleta de dados foi evidenciado os balancos anuais de cada 

municipio, destacando os valores referentes aos Restos a Pagar, as despesas orcamentarias 

e as disponibilidades, para que diante desses dados fosse possivel concluir a pesquisa. 
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2 FUNDAMENTACAO TEORICA 

2.1 Contabilidade Publica 

A Contabilidade Publica pode ser representada como um ramo da contabilidade geral que 

tern como objetivos proporcionar condigoes que permitam a captacao, evidenciacao e o 

controle dos fenomenos que afetam o patrimonio das entidades publicas, em observancia as 

leis que a norteiam. (KOHAMA, 2006, p. 25). 

De acordo com Andrade (2007, p. 5): 

A contabilidade publica e uma especializac§o da Ciencia Contabil que 
registra, controla e estuda os atos e fatos administrativos e economicos 
operados no patrimdnio de uma entidade publica, possibilitando a geracio 
de informacSes, variacoes e resultados sobre a composicao deste, 
auferidos por sua administracao e usuarios. 

Para Lima (2006, p. 13): 

A contabilidade publica e o ramo da contabilidade que tern por objetivo 
aplicar os conceitos, principios e Normas Contabeis na gestao 
orcamentaria, financeira e patrimonial dos Crgaos e Entidades da 
Administracao Publica, e, como ramo da contabilidade, oferecer a 
sociedade, de maneira transparente e acessfvel, o conhecimento amplo 
sobre a gestlo da coisa publica. 

Portanto, esse e o ramo da contabilidade que registra, apura e demonstra a execucao dos 

orcamentos, evidenciando o patrimonio e suas variacoes, proporcionando o 

acompanhamento da situacao da entidade publica de uma forma mais detalhada e precisa. 

A Contabilidade Publica, segundo a Lei 4.320/64, e estruturada em quatro sistemas 

contabeis distintos, que interagem entre si, objetivando o acompanhamento orcamentario, 

financeira, patrimonial e de compensacao. 

2.1.1 Sistema Financeiro 

Segundo Kohama (2008, p. 26): 
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O sistema financeira engloba todas as operagoes que resuitem debitos e 
creditos de natureza financeira, das compreendidas e nao compreendidas 
na execugao orcamentaria, que serao objetos de registro contabil 
apresentando no final do exercicio o resultado apurado. 

Para Bezerra Filho (2008), todas as contas do "disponivel" pertencem ao sistema financeira, 

e todas as outras contas que se relacionam com o "disponivel". 

A Lei n° 4.320/64 justifica o registro do movimento extra-orcamentario, pois no em seu Art. 

93: "Todas as operagoes de que resuitem debitos e creditos de natureza financeira, nao 

compreendidas na execugao orgamentaria, serao tambem objeto de registro individuagao e 

controle contabil". 

Conforme observado, esse sistema esta relacionado com o fluxo de caixa das entidades, 

sendo os recursos recebidos classificados como receita orgamentaria, e os recursos de 

terceiros que transitarem pela entidade sao classificados como receitas extra-orgamentarias, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1.2 Sistema Patrimonial 

Na concepgao de Bezerra Filho (2008), o Sistema Patrimonial registra os fatos nao-

financeiros, controlando, a movimentagao das contas do ativo permanente e do passivo 

permanente, evidenciando tambem o resultado patrimonial e o saldo patrimonial. 

Segundo Kohama (2008, p. 26): 

Registra analiticamente todos os bens de carater permanente, com 
indicagao dos elementos necessarios para a perfeita caracterizagao de cada 
um deles e dos agentes responsaveis pela sua guarda e administragao, 
bem como mantem registro sintetico dos bens moveis e imoveis. 

De acordo com a Lei 4.320/64 no seu art. 94 em relagao ao Sistema Patrimonial: "havera 

registros analiticos de todos os bens de carater permanente com indicagao dos elementos 

necessarios para a perfeita caracterizagao de cada um deles e dos agentes responsaveis 

pela sua guarda e administragao". 

De acordo com o contexto, o Sistema Patrimonial consiste em registrar as entradas e saidas 

dos componentes do ativo permanente, compreendendo as contas relativas aos bens, 

direitos e obrigagoes das entidades publicas. 
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2.1.3 Sistema de Compensacao 

O Sistema de Compensacao registra e movimenta as contas representativas de direitos e 

obrigacoes decorrentes de contratos, convenios ou ajustes. A Lei 4.320/64 no seu art. 105 o 

considerou como contas de compensacao, e quando forem elaborados os balancos no final 

do exercicio, os saldos de suas contas serao inclufdos no balaneo do sistema patrimonial 

(KOHAMA, 2008). 

Para Bezerra Filho (2008, p. 244): 

O sistema de compensacao e representado pelos atos praticados pelo 
administrador, que nao afetam o patrimonio de imediato, mas que poderao 
vir a afeta-lo e, tambem, pelas contas de controle que proporcionam a 
administragao um acompanhamento mais eficaz. 

Portanto, o sistema de compensagao e uma forma utilizada pelos administradores publicos 

com o intuito de tentar organizar os recursos financeiros da administragao de forma que nao 

afetem os recursos publicos de imediato, tentando assim, evitar desequilibrio nas contas 

publicas. 

2.1.4 Sistema Orgamentario 

No Sistema Orgamentario evidencia-se o registro contabil da receita e da despesa, de 

acordo com as especificagoes constantes da lei de orgamentos e dos creditos adicionais, 

assim no fim do exercicio apresenta os resultados comparativos entre a precisao e a 

execugao orgamentaria, (Kohama, 2008). 

Segundo Bezerra Filho (2008, p. 177): 

O Sistema Orgamentario e representado pelos atos e fatos de natureza 
orgamentaria, tais como: previsao da receita, fixagao da despesa, 
cancelamento de creditos, descentralizagao de creditos, empenho da 
despesa (atos), arrecadagao da receita e liquidagao da despesa. 

Conforme observado, o Sistema Orgamentario visa o controle do orgamento publico, 

evidenciando a arrecadagao de receitas, sua previsao e execugao, em valores efetivamente 

recolhidos e a fixagao das despesas que sao definidas com base na estimativa e na 

execugao das receitas. 
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2.2 Campo de aplicagao 

Nas palavras de Lima (2006, p. 14): 

A contabilidade publica, regulada pela Lei n° 4.320/64, e aplicada as 
pessoas jurfdicas de Direito Publico (Uniao, Estado, Municipios, suas 
autarquias e fundacoes instituidas e mantidas pelo poder Publico) e, 
excepcionalmente, as empresas publicas, quando essas fizerem emprego 
de recursos publicos constantes dos orcamentos anuais. No Brasil, a 
contabilidade Publica tambem e aplicada as entidades privadas que sao 
financiadas por contribuigoes parafiscais, a exemplo das organizagoes do 
Sistema S (Sesi, Senai, Senac, Senar e similares). 

Nos preceitos e conceitos de contabilidade publica citados outrora, observa-se que esse e 

um importante instrumento de controle e organizagao dos gastos dos administradores 

publicos, tern seu campo de atuagao voltado aos entes da administragao Publica Federal, 

Estadual, Distrital e Municipal, bem como Autarquias, FundagSes Publicas, alem de 

Empresas Publicas e Sociedades de Economia Mista que participem do Orgamento Fiscal e 

da Seguridade Social. 

2.3 Regimes Contabeis 

Regimes Contabeis podem ser definidos como normas que orientam o controle e o registro 

dos fatos patrimoniais, sendo utilizados para consolidar alguns Principios e Convengoes 

Contabeis geralmente aceitos, no tocante as premissas basicas adotadas no momento da 

escrituragao contabil, a fim de resguardar a transcrigao da realidade do fato contabil. 

ANDRADE (2007, p. 7) 

2.3.1 Regime de Caixa 

Para Andrade (2006 p.32) o Regime de Caixa: 

E aquele que destaca como receitas e despesas todas as entradas e safdas 
de recursos financeiros ou nao, recebidos, pagos, arrecadados ou 
recolhidos, efetivamente, durante o exercicio financeira, independentemente 
de referir-se a creditos ou a debitos de outros exercicios. Portanto nota-se 
que as despesas empenhadas, mas nao pagas, e as receitas langadas, mas 
nao recebidas, sao automaticamente transferidas para o exercicio financeira 
seguinte. 
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Como observado, regime de caixa e o procedimento contabil pelo qual as despesas e as 

receitas sao consideradas apenas apos sua realizacao, ou seja, apos o pagamento dos 

gastos e o recebimento das receitas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3.2 Regime de Competencia 

Segundo Andrade (2007, p. 8): 

Regime contabil que se destaca com as movimentacoes orcamentarias 
pertencentes a fatos geradores efetivamente realizados dentro de um 
exercicio, com o reconhecimento e a apropriaeao nesse exercicio, 
repercutindo financeiramente no exercicio seguinte. No Brasil, e o regime 
adotado para a despesa publica. 

"Regime de Competencia e aquele em que as receitas e as despesas sao atribuidas aos 

exercicios de acordo com a real incoerencia, isto e, de acordo com a data do fato gerador, e 

nao quando sao recebidos ou pagos em dinheiro". (KOHAMA, 2006, p.32). 

Nesse regime, os registros contabeis devem ser efetuados pela realizacao das despesas e 

receitas. Para isso, as despesas sao registradas pela compra de bens ou servicos, e as 

receitas sao lancadas pelas entregas de bens ou servicos, independentemente de 

pagamento ou recebimento. 

2.3.3 Regime Misto 

O Regime Contabil Misto e aquele que mescla o regime de caixa e o regime de competencia 

para a apuracao dos resultados dos exercicios. No Brasil, a contabilidade das instituicoes 

publicas e regida por este regime misto ANDRADE (2007). 

Segundo a Lei 4.320/64, em seu art. 35 determina o seguinte: 

Pertencem ao exercicio financeiro: 

I - as receitas nele arrecadadas; 

II- as despesas nele legalmente empenhadas 
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Observa-se que o primeiro inciso representa o Regime de Caixa, enquanto o segundo 

represents o Regime de competencia. Destaca-se tambem, a contabilidade dos chamados 

"Restos a Pagar", os quais, pelo regime de competencia, incorporam a despesa realizada no 

exercicio financeira. Cabe observar que essa orientagao se refere a execugao orgamentaria 

e financeira, tendo em vista que a execugao patrimonial se dara exclusivamente por regime 

de competencia. ANDRADE (2007). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4 Administragao Publica 

De acordo com Kohama (2008, p. 9), "Administragao Publica e todo o aparelhamento do 

Estado, necessario a realizagao de seus servigos, visando a satisfagao das necessidades 

coletivas". 

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

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

A administragao publica e dividida em dois segmentos: administragao direta ou centralizada 

e administragao indireta ou descentralizada. 

2.4.1 Administragao Publica Direta 

De acordo com Andrade (2007, p. 15): "A administragao direta compreende o conjunto de 

atividades e servigos que sao integrados na estrutura administrativa da Presidencia da 

Republica, do Governo do Estado ou da Prefeitura Municipal". 

Como se observa, a Administragao Publica Direta se refere aos orgaos e servigos que estao 

diretamente ligados ao Poder Executivo, seja ele na esfera Federal, Estadual ou Municipal, 

como Secretarias de Governo e Ministerios, Poder Legislative, Tribunals entre outros 

servigos. 

2.4.2 Administragao Publica Indireta 
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Quanto a Administracao Indireta, esta se refere aos servigos de interesse publico 

deslocados do Estado para uma Entidade por ela criada ou autorizada. E formada por 

pessoas juridicas de direito publico ou privado que sao as Autarquias, Empresas Publicas, 

Sociedades de Economia Mista e Fundagoes PETER e MACHADO (2003). 

Para Andrade (2007): "A Administragao Indireta caracteriza-se como a descentralizagao dos 

servigos publicos, por meio das Fundagoes Publicas, Autarquias, Empresas Publicas e 

Sociedade de Economia Mista, todas com personalidade juridica propria, independencia 

administrativa, orgamentaria e financeira". 

A Administragao Indireta esta relacionada com os orgaos e servigos que possuem 

independencia administrativa e financeira em relagao ao Poder Publico, sendo constituidas 

por pessoas juridicas de direito publico ou privado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.5 Aspectos Gerais Sobre o Orgamento Publico 

No entanto, o orgamento publico constitui-se como uma ferramenta legal de planejamento 

do Estado, em que sao apresentadas as receitas previstas e despesas fixadas que serao 

realizadas pelo ente, em um determinado periodo, objetivando a execugao de programas de 

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

pagamentos de dividas e outros encargos decorrentes da atividade estatal BEZERRA 

FILHO (2008). 

De acordo com Lima (2006, P. 18): 

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

Conforme observado, o Orgamento Publico e um ato administrative, proposto pelo Poder 

Executivo e apreciado pelo Poder Legislativo, onde se encontram a estimativa das despesas 

a serem realizadas (fixadas) nos diversos programas de trabalho do Governo e as 

correspondentes receitas a serem arrecadadas, em suas diversas origens. 
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2.5.1 Principios Orcamentarios zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os principios orcamentarios vem definidos no art. 2° da Lei n° 4.320/64, dispondo que a Lei 

de Orgamento contera a diseriminagao da receita e da despesa de forma a evidenciar a 

politica economico-financeira e o programa de trabalho do governo, sendo esses principios 

os da Unidade, Universalidade e Anualidade LIMA (2006). 

O princfpio da Unidade define que toda a estimativa de receita e despesa da Administragao 

Publica esteja registrada em um unico orgamento. Dessa forma, cada entidade de direito 

publico deve apresentar um unico orgamento, fundamentado em uma politica orgamentaria 

uniforme KOHAMA (2008). 

O Princfpio da Universalidade esta estabelecido na Lei 4.320/64 nos artigos 3°. 4°. e 6°. Na 

qual devera compreender todas as receitas e despesas necessarias a manutengao aos 

servigos publicos. Deverao ser incluidos os aspectos do programa de cada orgao, 

principalmente aqueles que envolvam qualquer transagao financeira ou economica 

KOHAMA (2008). 

O Princfpio da Anualidade ou denominado Periodicidade, refere-se as provisoes de receita e 

despesa fazendo referenda a um periodo limitado de tempo. O periodo de vigencia do 

orgamento denomina-se exercicio financeira LIMA (2006). 

O princfpio do equilibrio estabelece que o orgamento publico devera manter o equilibrio 

financeira entre a receita e a despesa publica. Isso quer dizer que o total da receita deve ser 

sempre igual ao total da despesa. Este principio foi reforgado pela LRF, art. 4, I, a, que 

estabelece que a LDO dispora tambem sobre o equilibrio KOHAMA (2008). 

Dessa forma, observa-se que os principios orgamentarios visam normatizar a instituigao e 

determinar os procedimentos que devem ser seguidos para elaboragao e controle do 

orgamento, proporcionando interpretagao uniforme das demonstragoes financeiras no que 

se refere ao controle pelo Poder Legislativo. 

2.5.2 Ciclo Orgamentario 

Para Lima (2006): "O ciclo orgamentario corresponde ao periodo de tempo em que se 

processam as atividades tipicas do orgamento publico, desde sua concepgao ate sua 

apreciagao final". 
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O orgamento, embora seja anual, nao pode ser concebido ou executado isoladamente do 

periodo imediatamente anterior e do posterior, pois sofre influencias condicionantes daquele 

que o precede, assim como constitui uma base informativa para os futuros exercicios, 

KOHAMA (2008). 

Portanto, o ciclo orcamentario representa todo um processo de desenvolvimento e aplicagao 

do orcamento publico para o periodo orgamentario, consubstanciado na elaboracao, estudo, 

aprovagao, execugao e avaliagao do mesmo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.5.3 Processo de Planejamento Orgamentario 

De acordo com Kohama (2006, p. 35), o sistema de planejamento integrado, no Brasil 

tambem conhecido como processo de planejamento orgamentario, consubstancia-se nos 

seguintes instrumentos: 

• Piano Plurianual (PPA), 

• Lei de Diretrizes Orgamentarias (LDO) 

• Lei de Orgamento Anual (LOA). 

O orgamento publico deve ser aplicado de forma coerente e responsavel, o PPA juntamente 

com a LDO e a LOA sao as principais determinagoes legais para construgao desse 

orgamento, estando presentes na Constituigao Federal no (Capitulo. II, as Financias 

Publicas, Arts. 165 a 169, na Lei 4.324/64), na parte que estabelece as normas especificas 

sobre elaboragao e organizagao orgamentaria, e na (Lei Complementar 101/2000). 

2.5.3.1 Piano Plurianual (PPA) 

Para Lima (2006, p. 21): 

O PPA e um planejamento com caracteristicas orgamentarias e tern a 
duragao de quatro anos, cuja vigencia se estende ate o final do primeiro 
exercicio financeira do mandato presidencial subsequente, objetivando 
garantir a continuidade dos pianos e programas instituido pelo governo 
anterior. 

De acordo com Kohama (2008, p. 35): 
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0 Piano Plurianual e uma piano de medio prazo, atraves do qual procura-se 
ordenar as ac6es do governo que levem ao atingimento dos objetivos e 
metas ficados para um periodo de quatro anos, ao nivel de governo federal, 
e tambem de quatro anos ao nivel de governos estaduais e municipais. 

Como observado, o Piano Plurianual e um instrumento utilizado pelo administrador publico, 

seja ele, Federal, Estadual ou Municipal para dirimir as diretrizes, objetivos e metas 

administrativas para as despesas de capital e para as relativas aos programas de duragao 

continuada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.5.3.2 Lei de Diretrizes Orgamentarias (LDO) 

Para Amorim (2008, p. 120): 

A Lei de Diretrizes orgamentarias compreendera as metas e prioridades da 

Administragao Publica Federal, incluindo as despesas de capital para o 

exercicio financeira subsequente, orientara a elaboragao da lei orgamentaria 

anual, dispora sobre as alteragSes na legislagao tributaria e estabelecera a 

politica de ap!icag§o das agendas financeiras oficiais de fomento. 

Acrescentando a esse entendimento, Pascoal (2006, p. 38) comenta algumas das 

alteragoes trazidas pela Lei n°. 101/2000, que estabelece normas de finangas publicas 

voltadas para a responsabilidade na gestao Fiscal: 

A LRF trouxe uma serie de inovagoes em relagao a LDO. Aumenta seu 
conteudo e a transforma no principal instrumento de planejamento para uma 
administragao orgamentaria equilibrada. Alem das atribuigoes assinaladas 
no texto da CF, a LDO devera, ainda, nos termos do ARTIGO 4° da LRF: 
a) dispor sobre o equilibrio entre receitas e despesas; 
b) aprovar normas para o controle de custos e a avaliagao dos resultados 
dos programas financiados pelo orgamento; 
c) disciplinar as transferencias de recursos a entidades publicas e privadas 
(ver artigo 26 da LRF); 
d) definir o resultado primario a ser obtido com vistas a redugao do 
montante da divida e das despesas com juros; 
e) estabelecer criterios e formas de limitagio de empenho, caso ocorram os 
seguintes fatos: 1°- arrecadagao da receita inferior a estimada, de modo a 
comprometer as metas de resultado primario e nominal; 2°- necessidade de 
se reconduzir a divida aos limites estabelecidos; 
f) fixar, em percentual da Receita Corrente Liquida, o montante da Reserva 
de Contingencia. 

A Lei das Diretrizes Orgamentarias disciplina todas as agoes do Governo Federal, e 

nenhuma despesa publica pode ser executada fora do Orgamento. As agoes dos Governos 
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Estaduais e Municipals deverao estar registradas nas leis orgamentarias dos Estados e 

Municipios. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.5.2.3 Lei Orgamentaria Anuai (LOA) 

Para Andrade (2007, p, 36): 

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

A LOA compreendera conforme a Constituigao Federal de 1988 no art. 165 § 5°, I, II, III: 

I - O orgamento fiscal referente aos Poderes Executivo, Legislative e 
Judiciario, seus fundos, orgaos e entidades da administragao direta e 
indireta inclusive fundagoes instituidas e mantidas pelo poder publico; 
II - O orgamento de investimento das empresas em que o Estado, direta ou 
indiretamente, detenha a maioria do capital social com direto a voto, 
III - O orgamento da seguridade, abrangendo todas as entidades e orgaos a 
ela vinculados, da administragao direta e indireta, bem como os fundos e 
fundagoes instituidos e mantidos pelo Poder Publico. 

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

o exercicio a que se refere, mostrando aos administradores publicos um conjunto de agoes 

para realizagao, com o objetivo de atender nos recursos necessarios a execugao para uma 

melhor assistencia e bem-estar da populagao. 

2.6 Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) 

Aprovada no ano de 2000 pelo Congresso Nacional a LRF, introduziu novas 

responsabilidades para o administrador publico com relagao aos orgamentos da Uniao, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos municipios, como limite de gastos com pessoal, proibigao 

de criar despesas de duragao continuada sem uma fonte segura de receitas, entre outros. A 

LRF introduziu a restrigao orgamentaria na legislagao brasileira e estabelece a disciplina 

fiscal para os tres poderes (Executivo, Legislativo e Judiciario). 

Para Bezerra Filho (2008, p. 20): 

A LRF destaca o planejamento como instrumento de uma efetiva gerencia, 
o controle previo e concomitante, a transparencia e democratizagao das 
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informacoes e a responsabilizacao por descumprimento de metas e limites. 
E, ainda, para garantir a transparencia, ressalta a contabilidade na condicao 
de fator fundamental a produgao e divulgacao das informacoes para tomada 
de decisoes e para o conhecimento, por parte da sociedade, conforme 
destacam os arts. 50 a 55, que dispoe no seu conjunto, sobre a escrituracao 
contabil consolidacao das contas das esferas de governo e da elaboracao 
de relatorios da execucao orgamentaria e gestao fiscal. 

A CF de 1988 foi regulamentada a partir da LRF, em seu 

Art. 163. Lei complementar dispora sobre: 
I - finangas publicas 
II - divida publica externa e interna, inclulda a das autarquias, fundagoes e 
demais entidades controladas pelo poder publico; 
III - concessao de garantias pelas entidades publicas; 
I V - emissio resgate de titulos da divida publica; 
V - fiscalizagao das instituigoes financeiras; 
VI - operagoes de cambio realizadas por orgaos e entidades da Uniao, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municipios; 
VII - compatibilizagao das fungoes das instituigoes oficiais de credito da 
Uniao resguardadas as caracteristicas e condigoes operacionais plenas das 
voltadas ao desenvolvimento regional. 

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

normas legais no uso e aplicagao dos recursos publicos, preocupa-se com a transparencia e 

gestao fiscal eficaz, trazendo resultados positivos, equilibrando as finangas e prevenindo os 

gastos excessivos, contribuindo com a sociedade para um bom desempenho do servigo 

publico. 

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

seguintes comentarios: 

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

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

vantagens, conforme destaca nos comentarios a seguir: 

As principals vantagens notadas na LRF sao a criagio de um instrumento 
necessario para planejamento e controle das finangas publicas, dando 
transparencia as contas dos entes da Federagao e, consequentemente, 
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facilitando o controle da sociedade sobre o governo, permitindo uma melhor 
avaliacao da gestao dos prefeitos, govemadores e do Presidente da 
Republica ao reduzir fortemente os passivos financeiros, alem de permitir a 
participagao da populagao na discussao da LDO e proposta orgamentaria, 
ajudando a direcionar a acao do governo ao interesse da sociedade e 
impedindo que sejam transferidas herancas financeiras desastrosas de uma 
gestao para outra. 

Nesse contexto a lei de LRF representa um verdadeiro marco na historia do pais, pois, 

conseguiu facilitar o acesso de informacoes referentes aos gastos publicos a populagao, 

alem de colocar freios nos administradores publicos que antes de sua edicao nao possuiam 

limites bem determinados na legislacao quanto aos gastos publicos que eram realizados, 

deixando despesas empenhadas e sem a devida provisao de fundos para os gestores 

futuros. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.7 Receitas publicas 

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

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

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

ingresso de recursos financeiros nos cofres do governo que tern como objetivo, proporcionar 

os subsidios necessarios para a manutengao do Poder Publico. 

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

Para fazer face a suas necessidades, o Estado dispSe de recursos ou 
rendas que Ihe sao entregues pela contribuigao da coletividade. O conjunto 
desses recursos constitui a denominada receita publica e com ela o Estado 
vai enfrentar todos os encargos com a manutengao de sua organizagao, 
com o custeio de seus servigos, com a seguranga de sua soberania, com as 
iniciativas de fomento e desenvolvimento economico e social e com seu 
prdprio patrimonio. 

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

do Estado, feita junto a coletividade que tern como objetivo, manter as atividades basicas do 

governo, alem de custear os servigos e promover o desenvolvimento economico e 
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patrimonial. As Receitas Publicas classificam-se em dois grupos bem definidos, sendo 

essas, as Receitas Orgamentarias e Receita Extra-Orgamentaria. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.7.1 Receitas Orgamentarias 

No tocante as Receitas Orgamentarias, Kohama (2008, p. 62), "preceitua que e a receita 

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

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

A Lei Federal n° 4.320/64, diz que: 

A Receita classificar-se-a nas seguintes categorias econdmieas: Receitas 
Correntes e Receitas de Capital. 
§ 1° Sao Receitas Correntes as receitas tributaria, patrimonial, industrial e 
diversas e, ainda as provenientes de recursos financeiros recebidos de 
outras pessoas de direito publico ou privado, quando destinadas a atender 
despesas classificaveis em Despesas Correntes. 
§ 2° Sao Receitas de Capital as provenientes da realizagao de recursos 
financeiros oriundos de constituigao de dividas; da conversao em especie, 
de bens e direitos; os recursos recebidos de outras pessoas de direito 
publico ou privado destinados a atender despesas classificaveis em 
Despesas de Capital e. ainda, o superavit do Orgamento Corrente. 
§ 3° O superavit do Orgamento Corrente resultante do balanceamento dos 
totais das receitas e despesas correntes, apurado na demonstragao a que 
se refere o Anexo n° I, n§o constituira item da receita orgamentaria. 

Pode-se observar atraves das previsoes das Receitas Orgamentarias, sendo essas Receitas 

Correntes ou de Capital, que o poder publico procura organiza suas despesas em relagao a 

elaboragao da Lei Orgamentaria que especificara os gastos da administragao publica, tendo 

sempre para esses, uma previsao determinada de fundos. 

2.7.2 Receitas Extra-Orgamentaria 

Nesse sentido, Pascoal (2006, p. 89) diz que as receitas extra-orgamentarias "compreendem 

os ingressos financeiros ou creditos de terceiros que nao integram o orgamento publico e 

que constituirao compromissos exigiveis do ente como simples depositario. Ex: caugoes". 

Amorim (2008, p.36) complementa esse entendimento afirmando que: 

As receitas extra-orgamentarias nao afetam o resultado economico, mais 
tao somente a execugao financeira e nao podem ser consideradas como 
disponibilidade para efeito de cobertura de despesas. Na realidade, estes 
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recursos nao pertencem a instituigao sendo que esta detem a guarda 
provisoria dos mesmos. 

Compreende-se, com isso, que receita extra-orcamentaria e aquela parte da arrecadagao do 

Poder Publico, que chegam aos cofres publicos, mais que nao consta do orgamento e 

compreende as entradas em dinheiro ou creditos de terceiros, de que o Estado e devedor 

como simples depositario ou como agente passivo da obrigagao. Sao entradas 

compensatorias. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.8 Despesas publicas 

Para Andrade (2007, p. 68): 

Constitui-se de toda a safda de recursos ou de todo pagamento efetuado, a 
qualquer titulo, pelos agentes pagadores para saldar gastos fixos na Lei de 
orgamentos ou em lei especial e destinados a execugao dos servigos 
publicos entre eles custeios e investimento, alem dos aumentos 
patrimoniais, pagamento de dividas, devolugao de importancias recebidas a 
titulos de caugao, depositos e consignagoes. 

Dessa forma, as despesas publicas representam os gastos realizados pelo Poder Publico, 

devendo, efetivamente, estarem enquadrados dentro dos preceitos determinados pela lei 

orgamentaria. 

As despesas publicas sao classificadas em dois grandes grupos, sendo esses: Despesa 

Orgamentaria e Despesa Extra-Orgamentaria KOHAMA (2008). 

2.8.1 Despesas Orgamentarias 

Segundo Kohama (2008, p. 88): 

Despesa Publica Orgamentaria e aquela cuja realizagao depende de 
autorizagio legislativa. Nao podendo realizar sem credito orgamentario 
correspondente; em outras palavras, e a que integra o orgamento, despesa 
discriminada e fixada no orgamento publico. 

Dessa forma, Despesa Orgamentaria pode ser entendida como o conjunto dos gastos ou 

compromissos assumidos com os recursos govemamentais, fixado e descriminado no 
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orcamento publico, atraves de creditos autorizados por agentes publicos para a execugao de 

uma finalidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.8.2 Despesas Extra-Orgamentarias 

De acordo com Andrade (2007, p. 90): 

Sao os pagamentos realizados pela Administracao Publica e que nao 
dependem de autorizacao legislativa. Tais pagamentos correspondem a 
restituieao ou entrega de valores recebidos como caugoes, depositos, 
consignagSes e outras, criando uma obrigagao quando da entrada da 
receita. 

As referidas despesas configuram-se como um conjunto de dispendios realizados pelo 

Estado, com vistas ao cumprimento das obrigagoes nao previstas no orgamento que 

derivam de restituigoes de valores e criam uma obrigagao de entrada de receita para 

pagamento dessas obrigagoes. 

2.9 Restos a Pagar 

Os Restos a Pagar, como descrito no Art. 36 da Lei n° 4.320/64 e nos arts. 35 e 67 do 

Decreto 93.872/86, consideram-se como despesas empenhadas, mas nao pagas ate o dia 

31 de dezembro. Decorrente do regime de competencia (art. 36 da Lei 4.320/64) as 

despesas devem ser contabilizadas conforme o seu exercicio. 

Para Kohama (2008, p. 129): 

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

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

tanto na Uniao, nos Estados e nos Municipios, desde que atendam o exposto no art. 42 da 

LRF, que limitam a inscrigao de Restos a Pagar a disponibilidade financeira do ente na data 

do encerramento do seu exercicio financeiro. Quanto a sua natureza, os Restos a Pagar sao 

classificados em processados e nao processados. 
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2.9.1 Restos a Pagar Processados 

Entende-se por Restos a Pagar de despesas processadas aqueles cujo empenho foi 

entregue ao credor que, por sua vez, ao fornecer o material, prestou o servigo ou executou a 

obra, sendo a despesa considerada liquidada por ter sido cumprido o terceiro estagio 

correspondente a liquidacao, estando na fase de pagamento KOHAMA (2008), 

Para Lima (2006, p. 49): 

Sao restos a pagar processados as despesas em que o credor ja tenha 
cumprido suas obrigagoes, entregando o material, prestado os servicos ou 
executado a etapa da obra, dentro do exercfcio, tendo, portanto, direito 
Kquido e certo, estando em condigoes de pagamento imediato. 
Representam os casos de despesas ja liquidadas, faltando apenas o 
pagamento. 

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

adquirido ou da prestagao do servigo contratado pelo orgao publico em questao, 

materializando assim a liquidagao do empenho, porem sem a ocorrencia do pagamento da 

obrigagao. 

2.9.2 Restos a Pagar nao processados 

De acordo com Lima (2006, p. 49): "Sao restos a pagar nao processados as despesas que 

dependem, ainda, da prestagao do servigo ou do fornecimento do material, ou seja, cujo 

direito do credor nao foi apurado. Representam, portanto, as despesas ainda nao 

liquidadas". 

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

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

Sendo assim, entendendo-se por restos a pagar nao processados, aquelas obrigagoes que 

nao ocorreram atraves do credor, que depende ainda da prestagao do servigo ou do 

fornecimento do material. Representam, portanto, as despesas ainda nao liquidadas. 
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2.9.3 Pagamento 

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

credores, serao cumpridas pelo Poder Publico, entregando-se efetivamente o numerario 

correspondente a divida, sendo esta quitada. 

Para Bezerra Filho (2008), o pagamento de despesa inscrita em Restos a Pagar, seja 

Processada ou Nao-Processada, deve ser realizado, preferencialmente, no ano seguinte ao 

da sua inscrigao, com base na liquidagao da despesa, ou seja, a partir da entrega do objeto 

do empenho. 

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

deverao ser adotados os seguintes procedimentos: 

O pagamento de restos a pagar, ou seja, dos empenhos inscritos em restos 
a pagar, ocorre no ano seguinte ao da inscrigao, devendo envolver dois 
elementos patrimoniais - dinheiro e obrigagSes a pagar - representados 
pelas contas bancos e restos a pagar. Perceba que, no ano da inscrigao, ja 
foi registrada a despesa, fato que afetou o patrimonio Ifquido naquele 
momento. Portanto, agora basta contabilizar simplesmente o movimento de 
saida de dinheiro e a consequente baixa do valor dos restos a pagar, isto e, 
registrar a baixa do ativo e do passivo, sem necessitar envolver qualquer 
conta de resultado. 

De acordo com Andrade (2007) depois de confirmada a liquidagao geral o credito para o 

credor, as inscrigoes de restos a pagar tern o prazo de um ano, contado da constituigao de 

seu credito, para reclamar administrativamente o respectivo pagamento. 

2.9.4 Cancelamento 

Segundo Bezerra Filho (2008); os valores inscritos e nao-pagos deverao ser cancelados 

pela Unidade Gestora, quando se extingue a obrigagao do Estado perante o credor, seja 

pela prescrigao do direito ou pelo nao-cumprimento da fase da liquidagao. 

Sendo assim, esse procedimento de cancelamento e adotado quando a obrigagao nao e 

paga no exercicio seguinte, conforme preceitua o artigo 69 do Decreto n° 93.872/86. 

Art. 69 Apos o cancelamento da inscrigao da despesa como resto a pagar, o 
pagamento que vier a ser reclamado podera ser atendido a conta dotacSo 
destinada a despesa de exercicios anteriores. 
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Dessa forma, quando a inscrigao em restos a pagar e cancelada, o pagamento dessa 

obrigagao fica condicionado a dotagao do orgamento vigente, dentro da conta de despesas 

de exercicios anteriores e nao do exercicio no qual foi inscrito, como reza o regime de 

competencia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.9.5 Prescrigao 

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

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

A inscrigao de despesas com Restos a Pagar sera automatica, no 
encerramento do exercicio financeira de emissao das condigoes da nota de 
emprenho desde que satisfaga as condigoes estabelecidas neste decreto, e 
tera validade ate 31 de dezembro do ano subsequente. 

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

acordo com o Art. 70 do Decreto n° 93. 872/86: 

Art. 70 Prescreve em cinco anos a divida passiva relativa aos restos a 
pagar. 

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

contados a partir da data da inscrigao, excetuando-se os casos em que haja interrupgoes 

decorrentes de atos judiciais. 
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3 DESCRICAO E ANALISE DOS DADOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para atingir os objetivos tracados no trabalho sao descritos os resultados da analise do que 

foi declarado em estudo, foram anexados os demonstratives da apuragao dos Restos a 

Pagar e as disponibilidades no periodo compreendido entre os anos de 1998 a 2007 nos 

municipios paraibanos de Bernardino Batista, Sousa e Triunfo. 

Verificando os balancos, buscou-se demonstrar as mudancas ocorridas em relagao aos 

Restos a Pagar, para tanto, foram analisados graficos e tabelas baseados nas 

demonstracoes orcamentarias e financeiras dos Municipios citados. 

3.1 Discriminacao dos valores correspondentes as Despesas Orgamentarias 

Nesse topico serao evidenciados as despesas orgamentarias dos municipios paraibanos de 

Bernardino Batista, Sousa e Triunfo, para que se possa ter uma ideia da evolugao dos 

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

depois da implantagao da LRF/2000. 

Quadro 1 - Valores correspondentes as Despesas orgamentarias dos Municipios de 
Bernardino Batista/PB, Sousa/PB e Triunfo/PB. 

1998 1.479.428,87 

' 

10.077.334,00 
.. . £• 

2.597.299,42 

1999 1.907.524,10 11.364.383,00 3.045.780,65 

2000 2.112.011,92 12.524.005,00 3.196.251,81 

2001 2.290.584,72 15.321.159,00 3.697.383,09 

2002 3.363.065,30 15.895.096,52 3.542.608,68 

2003 2.917.251,24 27.780.809,28 4.219.306,90 

2004 3.966.974,24 34.364.717,42 4.546.571,23 

2005 4.293.784,84 38.851.508,00 5.222.219,47 

2006 5.047.888,07 40.305.783,46 6.316.759,67 

2007 6.504.109,72 47.030.038,26 6.847.084,76 

Fonte: Balango Anual do Municipio de Bernardino Batista/PB, Sousa/PB e Triunfo/PB 

Como observado no Quadro 1, onde constam dados das despesas orgamentarias dos 

municipios paraibanos de Bernardino Batista, Sousa e Triunfo, verificou-se a ocorrencia de 

um aumento significativo dessas despesas no decorrer do periodo estudado, com excegao 

do ano de 2003 no municipio de Bernardino Batista e do ano de 2002 no municipio de 

Triunfo, onde se pode constatar uma pequena queda em relagao as despesas realizadas 

pelos mesmos no ano anterior. 
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Portanto, o Quadro 1 demonstra que, mesmo apos o advento da LRF, as despesas dos 

entes publicos em estudo continuaram aumentando de forma ate exagerada, sobretudo, no 

municipio de Sousa, onde a partir de 2002 esses gastos superaram e muito os anos 

anteriores. 

Para uma melhor visualizacao da evolugao das despesas, realizadas pelos municipios 

analisados, apresenta-se urn grafico das despesas orgamentarias. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Evolugao das Despesas Orgamentarias 
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Grafico 1 - Evolugao da Despesa Orgamentaria dos Municipios de Bernardino Batista/PB, 
Sousa/PB e Triunfo/PB - Periodo: 1998 a 2007 
Fonte: Balango Anual do Municipio de Bernardino Batista, Sousa e Triunfo/PB 

O Grafico 1 demonstra a evolugao no volume de despesa orgamentaria realizado pelos 

municipios, alem de trazer as variagoes ocorridas no valor total das despesas no periodo 

estudado entre os anos 1998 a 2007, onde fica evidente a elevagao dos gastos realizados 

pelos mesmos. 

No municipio de Bernardino Batista, que e o menor dos municipios analisados, com uma 

populagao de 3.315 mil habitantes e uma area de 51 Km 2 , segundo dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatistica- IBGE de 2009, ocorreu urn aumento significativo das 

despesas orgamentarias de aproximadamente 440% por cento, nos dez anos que foram 

analisados. 

O aumento das despesas orgamentarias no municipio de Sousa, que possui a maior 

populagao dos municipios que foram estudados, com cerca de 65.930 mil habitantes, e uma 

area de 842 Km 2 , segundo dados do IBGE-2009, onde a elevagao no volume de despesas 
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orgamentarias realizado atingiu urn percentual de 467% de aumento, ou seja, quase cinco 

vezes o que estava sendo gasto no inicio do periodo estudado. 

No que se refere ao municipio de Triunfo, que possui uma populagao de 9.968 mil 

habitantes, e uma area de 223 Km 2 , segundo o IBGE-2009, percebe-se uma elevagao 264% 

por cento, nos gastos municipals no decorrer dos dez anos que foram observados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2 Discriminagoes dos valores correspondentes aos Restos a Pagar Processados 

Este ponto tern como objetivo observar o comportamento do montante inscrito em Restos a 

Pagar processados, que sao despesas orgamentarias que ja percorreram os estagios de 

empenho e liquidagao, restando pendente apenas o estagio do pagamento, na tabela nao foi 

colocado os Restos a Pagar nao processados, devido a esses empenhos corresponderem a 

valores que sao cancelados no final de cada exercicio. 

Quadro 2 - Valores correspondentes aos Restos a Pagar Processados dos municipios de 
Bernardino Batista/PB, Sousa/PB e Triunfo/PB 

AnozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I Bernardino Batista 1 " Sousa 1 Triunfo 

1998 44.450,45 4.028.372,00 195.119,69 

1999 46.239,61 3.854.567,00 48.794,87 

2000 37.134,99 3.327.953,00 172.411,85 

2001 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 1.310.286,00 51.989,33 

2002 308.704,44 1.556.975,97 73.374,31 

2003 124.632,85 1.448.345,03 34.311,02 

2004 34.609,03 1.406.466,41 96.758,91 

2005 49.044,12 1.541.158,00 9.930,52 

2006 80.114,18 2.483.108,08 108.109,95 

2007 124.507,11 2.341.553,98 148.093,88 

Fonte: Balango Anual do Municipio de Bernardino Batista/PB, Sousa/PB e Triunfo/PB 

O Quadro 2 traz os valores correspondentes aos Restos a Pagar Processados de cada 

municipio, vale salientar que, como os dados foram obtidos junto ao banco de dados 

FINBRA - Secretaria do Tesouro Nacional, podem ter ocorrido algumas falhas. 

Em termos de valores absolutos, e possivel verificar pelo exposto no quadro 2, que entre os 

tres entes publicos aquele que apresentou maior volume e variagao em relagao aos restos a 

pagar processados, foi o municipio de Sousa e aquele que apresentou uma menor variagao, 

apesar de nao ser o menor municipio estudado em termos de populagao, foi o municipio de 

Triunfo. 
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O Grafico 2 a seguir, permite uma melhor visualizagao da evolugao dos Restos a Pagar 

Processado dos municipios em estudo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Evolugao dos Restos a pagar zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Grafico 2 Evolugao dos Restos a Pagar Municipio de Bernardino Batista. Sousa e Triunfo Periodo: 
1998 a 2007 

Fonte: Balango Anual do Municipio de Bernardino Batista, Sousa e Triunfo/PB 

O Grafico 2 permite visualizar a evolugao do total dos restos a pagar dos tres municipios, 

sendo possivel observar que o volume inscrito em Restos a Pagar sofreu diversas variagoes 

ao longo do periodo em que foi analisado, sendo que, no municipio de Sousa ocorreram as 

maiores variagoes, atingindo o seu ponto mais alto no ano de 1998. 

O municipio de Bernardino Batista/PB, apesar de ser urn municipio pequeno, apresentou 

como constatado no grafico 2 variagao excessiva no volume inscrito nos restos a pagar, 

podendo ser destacado o fato da inexistencia de dados referentes ao o ano de 2001, e o 

elevado montante constante no ano de 2002, onde os Restos a Pagar atingiram seu maior 

patamar. No que se refere ao municipio de Triunfo, verifica-se que, como nos outros dois 

municipios, existiram muitas variagoes, podendo ser destacando o ano de 1998 onde teve o 

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

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

representados no Grafico 2, percebemos que esses valores comegam a sofrer uma 

diminuigao acentuada a partir do ano de 2000, logo apos a promulgagao da Lei de 

Responsabilidade Fiscal que impoe diversas restrigoes com relagao a inscrigao em restos a 

pagar, visando uma maior responsabilidade na gestao fiscal, ou seja, os gestores estao 
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sendo obrigados a se adequar aos parametros nela tragados, apesar de ainda nao estarem 

em total conformidade com a referida lei. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3 Discriminagao dos Restos a Pagar Processados e as disponibilidades 

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

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

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

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

Para tanto sera evidenciado os valores correspondentes aos Restos a Pagar Processados e 

as disponibilidades referentes aos tres municipios, sendo os mesmos analisados 

separadamente, para que se possa ter uma visao geral do comportamento desses 

municipios em relagao aos restos a pagar. 

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

orgao referido no art. 20, nos ultimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigagao 

de despesa que nao possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a 

serem pagas no exercicio seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para 

este efeito. 

A Lei n° 4.320/64 (BRASIL, 1964) ja fazia limitagoes nesse sentido no artigo 59. No entanto, 

tais limitagoes eram especificas para os municipios, ficando os prefeitos proibidos de 

empenhar mais do que o duodecimo da despesa prevista no ultimo mes do mandato e 

tambem de o municipio assumir, no mesmo periodo, compromissos financeiros para 

execugao depois do termino do mandato do prefeito, reputando como nulos e de nenhum 

efeito os empenhos praticados nessas condigoes, sem prejuizo da responsabilidade do 

prefeito sobre os valores empenhados, ressalvados os casos comprovados de calamidade 

publica. 

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

observado obrigam todos os titulares de poder ou orgaos referidos no artigo 20 e sao mais 

rigorosas. 

Nesse sentido, as Tabelas abaixo tern o intuito de confrontar o valor inscrito em restos a 

pagar processados com o total das disponibilidades financeiras para o pagamento dessas 

obrigagoes durante o periodo estudado, de maneira a avaliar qual o percentual dos restos a 

pagar que esta sendo pago com as disponibilidades. 
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A tabela 1 evidencia o confronto entre restos a pagar processados e as disponibilidades 

existentes, evidenciando tambem em percentual os valores correspondentes as 

disponibilidades deixadas pelos gestores do municipio de Bernardino Batista/PB para honrar 

com os restos a pagar. 

Tabela 1 - Confronto entre Restos a Pagar e Disponibilidades do Municipio de Bernardino 
Batista/PB. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I Ano Restos a Pagar Processados Disponibilidades %DP/RPzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I 

1998 44.450,45 38.139,79 86% 

1999 46.239,61 38.112,78 82% 

2000 37.134,99 38.220,41 103% 

2001 - 51.463,58 100% 

2002 308.704,44 380.196,14 123% 

2003 124.632,85 298.159,41 239% 

2004 34.609,03 33.622,97 97% 

2005 49.044,12 194.332,77 396% 

2006 80.114,18 164.950,41 206% 

2007 124.507,11 220.354,60 177% 

Fonte: Balango Anual do Municipio Bernardino Batista/PB 

Como podemos observar na tabela 1 o municipio de Bernardino Batista/PB, nos anos de 

1998 e 1999 antes do surgimento da LRF, nao deixava disponibilidades de caixa suficiente 

para cumprir com as obrigacoes em relagao aos Restos a Pagar, apresentando nesses anos 

urn percentual aproximado de 86% e 82% por cento, respectivamente de disponibilidade 

para cumprir os Restos a Pagar, ou seja, urn deficit de 14% e 18% por cento 

respectivamente para o exercicio seguinte. 

Com o advento da LRF/2000, o municipio de Bernardino Batista/PB procurou se adequar 

aos preceitos legais constantes no art. 42 da referida lei, descumprindo apenas no ano de 

2004, deixando Restos a Pagar sem a devida disponibilidade de caixa, e mesmo assim, com 

urn pequeno deficit de apenas 3% por cento do valor que seria necessario para cumprir com 

as obrigagoes. 

O Grafico 3 a seguir representa melhor o confronto entre os valores correspondente aos 

Restos a Pagar e as Disponibilidades do municipio de Bernardino Batista/PB. 
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Confronto entre Restos a Pagar e Disponibilidades do 

municipio de Bernardino batista/PB zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Grafico 3 - Confronta: Restos a Pagar X Disponibilidades Municipio de Bernardino Batista/PB -
Periodo: 1998 a 2007 
Fonte: Balango Anual do Municipio Bernardino Batista/PB 

Conforme observado no Grafico 3, os gestores do municipio de Bernardini Batista dos dez 

anos analisados, nao deixaram disponibilidades nos tres primeiros anos, destacamos 

tambem que nao constam dados referentes aos Restos a Pagar do ano de 2001, e que nos 

anos de 2002, 2003, 2005, 2006 e 2007 as disponibilidades foram mais que suficientes para 

cumprir com as obrigagoes referentes aos Restos a Pagar. 

A tabela 2 abaixo discrimina os valores correspondentes aos restos a pagar processados e 

as disponibilidades do municipio de Sousa/PB. 

Tabela 2 - Confronto entre Restos a Pagar e Disponibilidades do Municipio de 
Sousa/PB. 

I Ano Restos a Pagar Processados Disponibilidades %DP/RP | 

1998 4.028.372,00 127.143,00 3% 

1999 3.854.567,00 374.677,00 10% 

2000 3.327.953,00 649.967,00 20% 

2001 1.310.286,00 1.355.110,00 103% 

2002 1.556.976,97 533.217,20 34% 

2003 1.448.345,03 437.504,19 30% 

2004 1.406.466,41 649.152,95 46% 

2005 1.541.158,00 789.022,00 51% 

2006 2.483.108,08 1.074.304,92 43% 

2007 2.341.553,98 1.032.750,44 44% 

Fonte: Balango Anual do Municipio de Sousa/PB 
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Na tabela 2 pode-se observar que no municipio de Sousa as disponibilidades existentes 

para cumprir as obrigagoes referentes aos restos a pagar, so foram respeitadas no ano de 

2001, quando representaram urn percentual de 103% de disponibilidades, sendo visivel que 

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

O Grafico 4 a seguir traduz melhor os numeros representados na tabela 2 em relagao aos 

Restos a Pagar Processados e as Disponibilidades do municipio de Sousa/PB. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Grafico 4 - Confronto: Restos a Pagar X Disponibilidades Municipio de Sousa - Periodo: 1998 a 2007 
Fonte: Balango Anual do Municipio de Sousa/PB 

Ao analisar o Grafico 4, observa-se que a maior incidencia dos restos a pagar ocorreu no 

ano de 1998, quando as disponibilidades so conseguiram pagar 3% das obrigagoes, 

demonstrando alto nivel de endividamento da entidade. 

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

acentuada nos montantes dos restos a pagar e urn consequente aumento das 

disponibilidades que chegaram a ultrapassar o valor dos restos a pagar no ano de 2001, 

demonstrando, de certa forma, a busca pela adequagao dos gestores publicos aos preceitos 

legais existentes na LRF/2000. 

Entretanto, apesar dessa tendencia de diminuigao dos Restos a Pagar, foi constatada a falta 

de disponibilidades para o total pagamento dos mesmos em nove dos dez anos estudados, 

ou seja, conforme observado o municipio de Sousa vem descumprindo o que determina o 

art.42 da LRF/2000. 
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A tabela 3 evidencia os valores referente a confrontacao dos Restos a Pagar Processados e 

as Disponibilidades do municipio de Triunfo/PB 

Tabela 3- Confronto entre Restos a Pagar e as Disponibilidades do Municipio de 
Triunfo /PB. 

Restos a Pagar Processados Disponibilidades %DP/RP ! 

1998 195.119,69 86.991,33 45% 

1999 48.794,87 105.877,12 217% 

2000 172.411,85 327.977,18 190% 

2001 51.989,33 198.900,27 383% 

2002 73.374,31 373.454,34 509% 

2003 34.311,02 126.763,56 369% 

2004 96.758,91 110.065,29 114% 

2005 9.930,52 156.382,05 157% 

2006 108.109,95 215.642,18 199% 

2007 148.093,88 405.692,57 274% 

Fonte: Balanco Anual do Municipio de Triunfo/PB 

Na tabela 3, observa-se que o municipio de Triunfo, apenas no ano de 1998 nao deixou 

disponibilidades suficientes para cumprir suas obrigacoes, nos demais periodos foram 

respeitado o que determina o art. 42 da LRF, mesmo no ano de 1999 onde a referida lei 

ainda nao tinha sido implantada o municipio deixou disponibilidades suficientes. 

O Grafico 5 a seguir visualiza melhor as informacoes prestadas na tabela 5 sobre os Restos 

a Pagar Processados e as Disponibilidades do municipio de Triunfo/PB zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Grafico 5 - Confronto: Restos a Pagar X Disponibilidades Municipio de Triunfo/PB - Periodo 1998 a 
2007. 
Fonte: Balango Anual do Municipio de Triunfo/PB 

No Grafico 5, pode-se visualizar que o municipio de Triunfo, dentre os tres analisados, foi o 

unico que sempre cumpriu o que determina art. 42 da LRF/2000, pois sempre deixou 

disponibilidades para honrar com suas obrigagoes, dos dez anos verificados percebe-se que 

apenas no ano de 1998 o municipio nao deixou disponibilidades suficientes para cumprir 

suas obrigagoes em relagao aos restos a pagar, todavia, nesse ano a LRF ainda nao existia. 
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4 C O N S I D E R A Q O E S FINAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente estudo buscou realizar uma analise da inscrigao dos restos a pagar nos 

municipios de Bernardino Batista/PB, Sousa/PB e Triunfo/PB, entre os anos de 1998 e 

2007, visando avaliar o comportamento desses entes publicos quanto as disponibilidades, 

antes e depois da LRF/2000. 

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

mensurar os niveis percentuais atingidos pelos restos a pagar e despesas orgamentarias, 

alem de dados relativos a evolugao e confronto entre os restos a pagar e as disponibilidades 

desses municipios que foram objeto da pesquisa. 

Portanto, foi necessario fazer urn levantamento dos montantes que foram inscritos nas 

contas em relagao as despesas orgamentarias, restos a pagar e disponibilidades, durante o 

periodo analisado. 

Diante disso, pode-se constatar dentre os tres entes publicos analisados o unico municipio 

que sempre organizou seus gastos de forma que houvesse disponibilidades suficientes para 

honra suas despesas, foi o municipio de Triunfo, que durante todo o periodo estudado 

apenas no ano de 1998, nao organizou suas contas de forma que houvesse disponibilidades 

suficientes para saudar suas dividas. 

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

apos o advento da LRF/2000, apenas no ano de 2001, deixou disponibilidades de caixa 

suficiente para honra seus compromissos em relagao aos restos a pagar, ou seja, 

descumprido o que determina o art. 42 da referida lei. 

Em relagao ao municipio de Bernardino Batista/PB, pode-se constatar, que antes do 

advento da lei de responsabilidade o municipio nao deixava disponibilidades suficientes para 

cumprir os restos a pagar, vindo apenas apartir de 2000, a se organizar, tendo apenas no 

ano de 2004, desrespeitado o que determina a referida lei, nao deixando disponibilidades de 

caixa suficiente. 

Portanto, em resposta a problematica deste trabalho monografico, conclui-se que os 

municipios de Bernardino Batista/PB e Triunfo/PB, apos o advento da LRF/2000, 

conseguiram de certa forma se adequar aos preceitos legais da referida lei. 

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

restos a pagar ao longo dos anos, observando assim, uma melhora no sentido de 
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adequagao a lei, ja que houve um aumento significativo das disponibilidades para cumprir os 

restos a pagar processados. 

Diante do que foi analisado, pode-se constatar que apos a promulgacao da LRF, apenas o 

municipio de Sousa/PB, descumpriu efetivamente a legislacao que regula a inscrigao em 

restos a pagar em nove dos dez anos analisados, mas manteve-se em um percentual bem 

abaixo dos anos que antecederam a Lei 101/00, o que mostra que os gestores estao 

tentando se adequar ao que reza a mesma. 

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

relagao a inscrigao dos restos a pagar, e extremamente importante para a organizagao das 

politicas publicas, pois, a extrapolagao dos limites dessa conta, cria um orgamento paralelo, 

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

impossibilitando o desenvolvimento do municipio. 

Com intuito de engrandecer trabalhos futuros sobre restos a pagar, constatou-se a 

necessidade de aplicagao de um questionario com prefeitos e contadores dos municipios 

que forem analisados, de forma que essas pessoas comentem a respeito das dificuldades 

enfrentadas pelos municipios para se adequar ao que determina a Lei de Responsabilidade 

Fiscal. 
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