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RESUMO 

A Lei de Responsabilidade Fiscal assinalou um marco nas financas publicas 
brasileiras. Sendo seu principal objetivo estabelecer normas de finangas voltadas 
para a responsabilidade na gestao fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal, como 
todos os demais diplomas legais que versam sobre administragao publica, estao 
direcionados ao processo administrativo como norteador de condutas. Versa 
tambem a Lei de Responsabilidade sobre o controle na administragao publica, 
objetivando dessa forma, promover uma maior transparencia e qualidade das 
informagoes. Entretanto, o tema central deste trabalho tern como intuito demonstrar 
a importancia do controle interno na administragao publica brasileira e enaltecendo 
as contribuigoes introduzidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, como forma de 
tomar mais transparente as informagoes sobre a gestao governamental. 

Palavras-chave: Administragao Publica. Lei de Responsabilidade Fiscal. Controle 
Interno. 



ABSTRACT 

The law of Fiscal responsibility allowed a mark in the Brazilian public finance. Being 
its main objective to establish finances' norms turned up to the responsibility in the 
fiscal administration. The law of Fiscal Responsibility, as all the other legal diploma 
that they turn about public administration, are addressed to the administrative 
process as conducts' director. It also turns the Law of Responsibility about the control 
in the public administration, objectifying in that way, to promote a larger transparency 
and quality of the informations. However, the central theme of this work has as 
objective to demonstrate the importance of the internal control in the Brazilian public 
administration and ennobling the contributions introduced by the Law of Fiscal 
Responsibility,like form of turn more transparency the informations about the 
governamental administration. 

Word-key: Public Administration. Law of Fiscal Responsibility. Internal Control. 
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1 INTRODUCAO 

A Lei Complementar n° 101/00, tambem denominada Lei de 

Responsabilidade Fiscal pode ser considerada como urn codigo de conduta para os 

administradores publicos que tendem a obedecer as normas e limites para 

administrar as financas publicas, prestando contas sobre quanto e como gastam os 

recursos da sociedade, representando urn importante instrumento de cidadania. 

Cabe tambem ressaltar que a Lei de Responsabilidade Fiscal determina a 

producao de novas informagoes para o planejamento, como estabelecimento de 

metas, limites e condicoes para a execucao oreamentaria. 

Entretanto, o objetivo deste trabalho e evidenciar as contribuicoes 

introduzidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, focando o controle interno como 

formas de fazer com que as situagoes que comprometem os objetivos da 

organizagao sejam evitadas ou corrigidas, impedindo dessa forma, o erro, a fraude e 

a inefieiencia. 

Pretende-se tambem mostrar nesta pesquisa que gragas a Lei de 

Responsabilidade Fiscal o cidadao dispoe de urn instrumento para adotar como 

fonte de informagao para o controle publico, como tambem para a avaliagao dos 

administradores. 

1.1 Tema e Problema da Pesquisa 

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) assinalou urn marco nas finangas 

publicas brasileiras. Seu advento representou a tentativa de criagao de urn 

compromisso com a gestao fiscal responsavel e com o equilibrio das contas 

publicas. 

Alem de introduzir novos mecanismos de controle dos recursos publicos, ela 

impos restrigoes a conduta de seus administradores. 

A transparencia, entendida como produgao e divulgagao sistematica de 

informagoes, e urn dos pilares em que se assenta a LRF. Conferir transparencia, 

alem de se constituir num dos requisitos fundamentals da boa governanga, que 

segundo Diniz (1996), seria a capacidade governativa, envolvendo, sobretudo, a 
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capacidade de agio estatal na insercao das politicas e na consecucao das metas 

coletivas; cumpre tambem a fungao de aproximar o Estado da sociedade, ampliando 

o nfvel de acesso do cidadao as informagoes sobre a gestao publica. Desta forma, 

os governantes, ao estarem obrigados a prestar contas de sua gestao, submetem o 

seu desempenho a avaliagao da sociedade. 

Nesse contexto, esse trabalho propoe-se a responder ao seguinte 

questionamento: Quais as contribuigoes introduzidas pela Lei de Responsabilidade 

Fiscal ao controle interno da administragao publica brasileira? 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo Geral 

O presente trabalho tern como objetivo geral mostrar as contribuigoes 

introduzidas pela LRF ao controle interno da administragao publica. 

1.2.2 Objetivos Especfficos 

Como objetivos especificos foram pre-estabelecidos os seguintes: 

a) abordar os aspectos legais da Lei de Responsabilidade Fiscal essenciais 

para a gestao publica eficiente; 

b) identificar as contribuigoes da Lei de Responsabilidade Fiscal para a 

execugao do controle interno; 

c) evidenciar a importancia do planejamento e transparencia para a 

implantagao de urn controle eficaz. 

1.3 Justificativa da Pesquisa 

O planejamento, a transparencia e a participagao popular sao entendidos 

como principios essenciais na Lei de Responsabilidade Fiscal. Pode-se considerar a 

participagao popular, como alicerce do controle social, resultando na transparencia 
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das agoes governamentais e das contas publicas, pois sem informagoes, as 

decisoes sao prejudicadas. 

Nesse sentido, transparencia na Lei de Responsabilidade Fiscal, mais do 

que garantir o atendimento das normas legais, assegura a participagao da 

populagao, constituindo uma politica de gestao responsavel que favorece o exercicio 

da cidadania pela populagao. 

Assim sendo, a criagao de instrumentos de transparencia de gestao fiscal, 

consubstanciada na divulgagao periodica de relatorios, na realizagao de audiencias 

publicas regulares, na prestagao de contas dos chefes dos poderes fortalece o 

controle social e representa incentivo a participagao popular. 

Com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, mediante a ampla 

divulgagao das atividades realizadas pela administragao publica brasileira, observa-

se uma maior transparencia na gestao publica. Essa constatagao demonstra a 

importancia que a LRF possui no ordenamento juridico brasileiro, principalmente no 

tocante ao controle exercido na administragao publica, papel fundamental no 

desempenho eficaz de qualquer organizagao, pois, e atraves do controle que se 

pode detectar eventuais irregularidades ou problemas que podem ocorrer durante a 

execugao de urn trabalho, possibilitando assim a adogao de medidas corretivas na 

busca dos objetivos tragados pela organizagao. 

Sao, portanto, estes pontos que justificam a escolha do tema para o 

presente trabalho. 

1.4 Procedimentos Metodologicos 

1.4.1 Quanto a Natureza da Pesquisa 

Quanto a natureza dos dados, a pesquisa e qualitativa, por preocupar-se com 

a compreensao, com a interpretagao do fenomeno, considerando o significado que 

os outros dao as suas praticas, o que impoe ao pesquisador uma abordagem 

hermeneutica (GONSALVES, 2001, p.68). 
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1.4.2 Quanto aos Meios 

Quanto aos meios de investigagao a pesquisa e bibliografica, pois identifica e 

analisa os dados escritos em livros, artigos de revistas, dentre outros. Sua finalidade 

e colocar o investigador em contato com o que ja se produziu a respeito do seu tema 

de pesquisa (GONSALVES, 2001, p.34). 

MARCONI e LAKATOS (1999, p.73) concordam ao afirmarem que "a 

pesquisa bibliografica, ou de fontes secundarias, abrange toda bibliografia ja tornada 

publica em relacao ao tema de estudo, desde publicacoes avulsas, boletins, jornais, 

revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, material cartografico etc (...)" 

1.4.3 Quanto aos Fins 

Quanto aos fins a pesquisa e exploratoria, caracterizada pelo 

desenvolvimento e esclarecimento de ideias, com objetivo de oferecer visao 

panoramica, uma primeira aproximacao a urn determinado fenomeno que e pouco 

explorado (GONSALVES, 2001, p.65). Complementando, GIL (1996, p.45) contribui 

ao afirmar que "Estas pesquisas tern como objetivo proporcionar maior familiaridade 

com o problema, com vistas a torna-lo mais explicito ou a construir hipoteses". 

1.5 Organizagao do Estudo 

O presente trabalho e composto por cinco partes. Na primeira parte, 

apresenta uma pequena introdugao ao tema, onde sao estabelecidos os objetivos da 

pesquisa, a justificativa ao tema e a problematica da pesquisa. 

Na segunda parte, mostra-se o papel do controle interno na administragao 

publica e enumera-se seus indicadores de gestao. Na parte seguinte, aborda-se a 

importancia da Lei de Responsabilidade Fiscal no contexto administrativo. 

Na quarta parte, apresenta-se, de forma resumida, as inovagoes 

introduzidas pela LRF no controle interno da administragao publica, bem como as 

vantagens advindas apos a implantagao desses novos conceitos. 

Na quinta e ultima parte, faz-se as consideragoes finals, onde pode-se 

constatar se os objetivos estabelecidos foram alcangados. 
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2 FUNDAMENTACAO TEORICA 

2.1 O Papel do Controle Interno na Administracao Publica 

2.1.1 A Administracao Publica: Algumas Consideragoes 

Administracao publica abrange a ordenacao, direcao e controle dos servigos 

do governo, no ambito federal, estadual e municipal, segundo os preceitos do direito 

e da moral, visando ao bem comum. Num sentido restrito, a administragao publica 

pode ser definida, segundo Moraes (2001) como o conjunto de orgaos do Estado 

para que este venha a desempenhar suas fungoes administrativas. 

De acordo com Medeiros (2004, p. 21), 

A administragao publica pode ser entendida de tr§s formas: em um primeiro 
sentido, e o conjunto de entes ou sujeitos de carater publico - os meios, 
humanos e materials, de que disp6e o governo para ap!ieac§o de suas 
poltticas; em um segundo sentido, e o conjunto de acoes encaminhadas 
para o cumprimento dos programas e politicas dos governos; por fim, 
enquanto ciencia, a administragao publica se propSe a estudar as 
condicdes que permitem ao direito, emanado dos poderes do estado, 
concretizar-se da maneira mais eficaz possivel, atraves da atuacao dos 
6rgaos administrativos. 

Meirelles (apud KOHAMA, 2003, p. 29) afirma que "a Administragao Publica 

e todo aparelhamento do Estado, preordenado a realizagao de seus servigos, 

visando a satisfagao das necessidades coletivas". 

Dessa forma, percebe-se que o aparelho administrativo e responsavel pela 

execugao das diferentes fungoes inerentes a realizagao dos servigos direcionados 

ao atendimento da coletividade. As atividades administrativas influenciam 

diretamente nas prioridades da comunidade de modo a harmonizar uma integragao 

entre a administragao publica e a sociedade, assegurando o direito a liberdade e 

incentivo para acompanhar os atos governamentais. 
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Afirma Meireles (1997, p. 60), que: 

Administracao publica, em sentido formal, e o conjunto de orgaos 
instituidos para consecucio dos objetivos do Governo, e o conjunto das 
fungoes necessarias aos servigos publicos em geral; em acepgao 
operacional, e o desempenho perene e sistematico, legal e tecnico, dos 
servicos proprios do Estado ou por eie assumidos em beneffcio da 
coletividade. Numa visao global, a Administragao e, pois, todo o 
aparelhamento do Estado preordenado a realizagao de seus servigos, 
visando a satisfag§o das necessidades coletivas. A Administragao nao 
pratica atos de governo; pratica, tao-somente, atos de execugao, com 
maior ou menor autonomia funcional, segundo a competgncia do 6rg§o e 
de seus agentes. 

As repartigoes administrativas atuam na realizagao de obras e na prestagao 

de servigos publicos: a assistencia medico-hospitalar; a difusao do ensino em 

escolas publicas; os servigos de transports e de fornecimento de energia; a 

construgao de obras de arte em geral, para utilizagao dos particulares. 

Analisando os conceitos acima transcritos, pode-se entender que a 

administragao publica e uma atividade concreta e imediata, que o Estado 

desenvolve para a consecugao dos interesses coletivos e subjetivamente como o 

conjunto de orgaos e pessoas juridicas, aos quais, a lei atribui o exercicio da fungao 

administrativa do Estado. 

2.1.2 Os Principios da Administragao Publica 

Em consonancia com o art. 37 da Constituigao Federal de 1988 sao 

elencados os principios concernentes a Administragao Publica, assim estabelece 

este dispositivo: "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 de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiencia". 

Entende-se pelo principio da legalidade que "o administrador publico esta, 

em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e as exigencias 

do bem comum, deles nao podendo se afastar, sob pena de praticar ato invalido e 

se expor a responsabilidade disciplinar, civil e criminal". MEIRELLES (1997, p. 82) 

O principio da impessoalidade impoe ao administrador publico a pratica de 

atos para seu fim legal que a propria norma de direito indica como objetivo do ato. 
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Para Rocha (1994, p. 150): 

[...] a impessoalidade tern como conteudo juridico o despojamento da 
pessoa publica de vontade que Ihe seja enxertada pelo agente publico, que, 
se agisse segundo os seus interesses, subjetivamente definidos, jamais 
alcancaria aquela finalidade, que se poe, objetiva, generica e publicamente. 

A moralidade administrativa e entendida como o conjunto de regras de 

conduta tiradas da disciplina interior da administragao, independente, da legalidade 

e das intengoes dos agentes publicos. Dessa forma, entende-se que o principio da 

moralidade esta ligado ao comportamento etico juridico que o administrador deve 

ter. Este principio esta associado a honestidade, vedando condutas inadmissiveis. 

De acordo com Melo (1992, p. 85), 

A administracao e seus agentes tern de atuar na conformidade de principios 
eticos. Viola-los implicara na violacao ao prbprio Direito, configurando 
ilicitude que assujeita a conduta viciada a invalidacSo, porquanto tal 
principio assumiu foros de pauta juridica, na conformidade do art. 37 da 
Constituicao Federal. Compreendem-se em seu ambito, como e evidentes, 
os chamados principios da lealdade e boa-fe. Segundo estes dois canones, 
a administracao havera de proceder em relacao aos administrados com 
sinceridade e lhaneza, sendo-lhe interdito qualquer comportamento 
astucioso, eivado de malicia, produzido de maneira a confundir, dificultar ou 
minimizar o exercfcio de direitos por parte dos cidadaos. 

De acordo com Meirelles (1997), o principio da publicidade traz em seu 

nucleo a ideia de que todos os atos e negocios em que a Administragao Publica 

tomar parte devam ser de conhecimento de toda a sociedade, face ao agir do 

Estado, tanto em nivel politico quanto no administrativo, sempre ser motivado por 

razoes de interesse publico. 

Desta forma, tais atos e negocios devem ser cometidos com a maior 

transparencia possivel. Em razao disso, o referido principio e empregado com 

grande intensidade na area administrativa, traduzindo-se, em termos filosoficos, em 

fator de garantia por parte do particular, no que tange ao cabal desempenho das 

agoes da administragao publica em prol do bem comum, razao de ser do Estado. 

Observa Lafer (1988, p. 243), que "numa democracia a publicidade e a regra 

basica do poder e o segredo, a excegao, o que significa que e extremamente 

limitado o espago dos segredos de Estado". 
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A Constituigao de 1988 alinha-se a essa tendencia de publicidade ampla a 

reger as atividades da Administracao Publica, invertendo a regra do segredo e do 

oculto que predominava. O principio da publicidade vigora para todos os setores e 

todos os ambitos da atividade administrativa. 

A publicidade, como principio da Administragao Publica, abrange toda a 

atuacao estatal, nao somente sob o aspecto de divulgagao oficial dos seus atos, 

como, tambem, propicia o conhecimento da conduta interna de seus agentes. Esta 

publicidade abrange os atos em andamento, os pareceres dos orgaos tecnicos e 

juridicos, os despachos intermediaries e finais, as atas de julgamentos das licitagoes 

e contratos com quaisquer interessados, prestagoes de despesas e a prestag5es de 

contas submetidas aos orgaos competentes. 

Deve-se ainda registrar que qualquer documento publico podera ser 

examinado na repartigao, por qualquer interessado, que podera obter certidao ou 

fotocopia autenticada para fins constitucionais. 

Pelo principio da eficiencia entende-se que todas as atividades 

administrativas tern que ser realizadas com rapidez e seguranga no intuito de 

solucionar as necessidades da coletividade. 

O principio da eficiencia prop6e a busca pelo bem-comum atraves das 
fungoes administrativas, que devem primar pela melhor utilizagao possivel 
dos recursos publicos, para que nio ocorram desperdicios e, assim, 
acarretando em maior rentabilidade social. O Estado, ao prestar servigos 
sociais essenciais a populagao, deve adotar meios legais e morais 
compativeis para a persecugao do interesse publico. A satisfagao do 
principio esta, desta forma, diretamente relacionada as ag6es dos 
administradores, pois sao eles que concretizam o servigo publico. Quanto 
melhor e mais rapido os interesses da coletividade forem alcangados, mais 
eficiente sera o servigo publico (MORAIS, 2001, p. 17). 

Gasparini (2003, p. 20), afirma que o principio da eficiencia "impoe a 

Administragao Publica direta e indireta a obrigagao de realizar suas atribuigoes com 

rapidez, perfeigao e rendimento, alem, por certo, de observar outras regras, a 

exemplo do principio da legalidade". Desta forma, a agao publica deve ser prestada 

do modo mais rapido possivel; e que melhor atenda aos interesses da sociedade, 

sempre observando as tecnicas e procedimentos compativeis com a atividade a ser 

realizada. 

A importancia do estudo do principio da eficiencia nao esta somente 

direcionada ao modo de atuagao do agente publico, como tambem em relagao ao 
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modo de organizar a Administragao Publica, que deve obter os melhores resultados 

na prestacao do servigo publico. 

2.1.3 Indicadores de Gestao na Administragao Publica 

A entidade publica e composta por subsistemas interdependentes 

(ministerios, secretarias, empresas publicas, autarquias, fundagoes, etc.), que 

interagem entre si, tendo como objetivo maior o cumprimento de sua missao. Pode-

se dizer que os indicadores de gestao na administragao publica devem atender aos 

seguintes criterios: eficiencia, eficacia e efetividade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1.3.1 Eficiencia 

Para Machado (2002, p.75), "o concerto de eficiencia se relaciona a forma 

pela qual os recursos sao geridos". 

Entendida com a capacidade de fazer certas coisas, a eficiencia pode ser 

definida como o resultado obtido a partir da relagao existente entre o volume de 

bens ou servigos produzidos (outputs) e o volume de recursos consumidos (inputs), 

visando alcangar o melhor desempenho na operacionalidade das agoes de 

competencia de uma organizagao. 

Na concepgao de Garcia (1997, p. 10), "a eficiencia pode ser expressa 

como a relagao existente entre os produtos resuitantes da realizagao de uma agao 

governamental programada e os custos incorridos diretamente em sua exeeugao". 

Na administragao publica a eficiencia se refere a relagao entre bens, ou 

servigos, produzidos e os recursos empregados para obte-los. Uma operagao sera 

eficiente se utilizado uma quantidade minima de recursos obtem-se os bens e 

servigos na qualidade e quantidade necessaria. 

Conforme Giacomoni (1984, p. 208), a analise de eficiencia da agio 

governamental restringe-se a relagao entre resultados e recursos empregados. 

Pois, a eficiencia objetiva "representar as realizagoes em indices e indicadores, para 

possibilitar comparagao com parametros tecnicos de desempenho e com padroes ja 

alcangados anteriormente". 
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Feito estes esclarecimentos, e de se concluir que eficiencia no servigo 

publico, deve ser entendida como a obtencao de resultados satisfatorios para a 

comunidade e para a propria administragao, em relagao a pretensao apresentada. 

Em sintese, associado a Administragao Publica, o principio da eficiencia determina 

que a Administragao deve agir, de modo rapido e preciso, para produzir resultados 

que satisfagam as necessidades da populagao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1.3.2 Eficacia 

De acordo com Baracho (2000, p.141), "a eficacia deve ser medida pelo 

grau de cumprimento dos objetivos fixados nos programas de agao, comparando-se 

os resultados realmente obtidos com os previstos". 

Para Meirelles (1989, p. 103), a eficacia pode ser "considerada em sentido 

amplo, abrangendo nao so a produtividade do exercente do cargo ou fungao, como a 

perfeigao do trabalho e a sua adequagao tecnica aos fins visados pela 

Administragao". 

Para Sandroni (2001, p. 81), o conceito de eficacia esta associado a fazer 

aquilo que precisa ser feito com vistas a alcangar um determinado objetivo. Enfatiza 

o autor, que "este conceito e distinto do de eficiencia por se referir ao resultado do 

trabalho [...], isto e, se este ou o seu produto e adequado a um fim proposto" 

A avaliagao da eficacia nao pode ser realizada sem a existencia previa do 

planejamento dos programas de governo, onde os objetivos devem estar claramente 

definidos e quantificados. Isso ocorre uma vez que para proceder a avaliagao, sera 

preciso analisar de que maneira os outputs produzidos em forma de bens ou 

servigos correspondem aos objetivos previstos. 

Por sua vez, Machado (2002, p.74), afirma que "uma organizagao e eficaz 

quando alcanga os produtos e os resultados adequados a sua missao, e e eficiente 

quando o faz com o menor custo possivel". 

Deve-se registrar que eficiencia nao e sinonimo de eficacia, apenas 

apresenta em relagao a esta um qualificativo de especialidade e deve ser entendida 

restritivamente como a agao, forga ou virtude de produzir um determinado efeito 

(eficacia), ao menor custo latu sensu possivel. 
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Em resumo, a eficacia ocorre quando os objetivos preestabelecidos sao 

atingidos. Ela seria a diferenca entre a receita dos beneficios gerados e os custos 

dos recursos. Assim sendo, a eficacia pode ser entendida como a capacidade de 

fazer com que as coisas certas sejam feitas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1.3.3 EfetMdade 

A efetividade na administragao publica pode ser entendida como uma forma 

de melhor atender o cidadao, sendo indispensavel a utilizagao de metodos e 

recursos eficientes, visando melhorar a qualidade de vida da populagao. 

Para que ocorra efetividade e necessario observar os principios 

constitucionais, bem como a potencializagao dos recursos e habilidades disponiveis, 

e a integragao entre os envolvidos, sejam ele, gestor publico, legislativo e 

populagao, objetivando atingir os resultados que deverao ser bem definidos e 

divulgados. 

Dessa forma, Baracho (2000, p. 141) assim se expressa, 

A efetividade mede o impacto final da atuacao sobre o total da populac§o 
afetada. Na administracao publica, o valor efetivo ou potencialmente criado 
nao pode ser medido com base exclusivamente nos produtos (outputs), ja 
que estes quase nunca t§m significagao em si, mas em relagao aos 
resultados e impactos que geram. 

De acordo com Machado (2002, p.74), 

A distincao entre efetividade e eficacia e feita separando-se a avaliagao do 
grau de realizagao das metas de produtos previstos, em um dado 
programa, da avaliagao dos resultados efetivamente alcangados com esse 
mesmo programa. 

Nesse contexto, pode aferir que a administragao publica e realmente efetiva 

quando ha um equilibrio entre o que foi programado e o que foi executado, 

atendendo as prioridades da coletividade. 
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2.1.4 O Controle Interno na Administracao Publica 

De acordo com Medeiros (2004, p. 24), 

A historia do controle interno na Administracao Publica Federal tern seu 
marco inicial na Lei n. 4.320, de 17 de marco de 1964, que introduziu as 
expressoes controle interno e controle externo e definiu as competencias 
para o exercfcio daquelas atividades. Ao Poder Executivo incumbiu-se o 
controle interno, enquanto o externo foi atribuido ao Poder Legislative 

A Lei n° 4.320/64, definiu em primeiro lugar, a universalidade do controle, ou 

seja, sua abrangencia sobre todos os atos da Administragao Publica, sem excecao, 

quer se trate da receita quer da despesa. Em seguida, fez o controle recair sobre 

cada agente da Administragao, individualmente, desde que responsavel por bens e 

valores publicos. 

Ainda na visao de Medeiros (2004, p. 25), com o advento da referida lei, 

A grande inovacio apareceu ao estabelecer a verificacao do cumprimento do 
programa de trabalho, expresso em termos fisico-financeiros. Pela primeira 
vez, pensava-se em controle de resultados na Administragao Publica, alem 
do controle meramente legalistico. 

O Controle Interno no ambito da administragao Publica constitui atividade 

voltada para a determinagao, classificagao e interpretagao dos fenomenos 

suscetiveis de expressao quantitativa, alem de objetiva avaliagao do cumprimento 

de metas e dos resultados da gestao, a fim de que a populagao possa diretamente 

ou atraves do Poder Legislativo, tomar conhecimento da legalidade, legitimidade, 

efetividade, alem da honestidade, conveniencia e oportunidade das operagoes 

realizadas, e em consequencia verificar o modo como os Governantes estao 

gastando os recursos que Ihes sao cobrados por meio de impostos, taxas, 

contribuigoes ou emprestimos. 

No que toca particularmente a fiscalizagao e controle, a Constituigao de 

1988 representou um avango, em virtude da criagao de sistemas de controle interno 

nos Poderes Legislativo e Judiciario e da determinagao de que, juntamente com o do 

Poder Executivo, esses sistemas fossem mantidos de forma integrada. 
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De acordo com Vale (2000, p. 28), 

Podemos conceituar o controle interno como o conjunto de diretrizes e 
procedimentos adotados pela administragao para protegao dos ativos, 
obtengao de dados contabeis, verificagao do cumprimento das normas e 
avaliagao do grau de consecugao dos objetivos. 

Nesse sentido, o Controle Interno pode ser entendido como um conjunto 

coordenado de procedimentos e metodos adotados pela organizagao, visando 

salvaguardar o seu patrimonio, bem como possibilitar a adequacao e a integridade 

dos registros e controle das atividades economicas e sociais. 

Segundo Calixto (2002, p. 32), 

A conceituagao de controle interno, atualmente consolidada entre os 
organismos e profissionais que exercem suas atividades na area de 
auditoria pode ser compreendido como o planejamento geral da 
organizagao e todas as medidas e metodos que, de uma maneira 
coordenada, adotam-se no interior de uma entidade para oferecer 
seguranga aos seus ativos, exercer controle sobre a exatidao e 
confiabilidade das informagoes de natureza contabeis, estimular a eficacia 
operacional e motivar a adesao as polfticas de diregao que s§o 
estabelecidas. 

O controle interno e efetuado pela conjugacao da estrutura organizacional 

com os mecanismos de controle estabelecidos pela administragao, no qual sao 

incluidas as normas internas que definem responsabilidades pelas tarefas, rotinas 

de trabalho e procedimentos para revisao, aprovagao e registro das operagoes. 

De acordo com Gomes e Salas (1999, p. 42), 

O controle interno se funda em razSes de ordem administrativa, juridica e 
mesmo politica. Sem controle nao ha nem poderia haver, em termos 
realistas, responsabilidade publica. A responsabilidade publica depende de 
uma fiscalizagio eficaz dos atos do Estado. Neste contexto o controle 
interno opera na organizacao compreendendo o planejamento e a 
orgamentagao dos meios, a execugio das atividades planejadas e a 
avaliagao periodica da atuagao. 

O controle interno e aquele exercido pelo Poder Publico, objetivando 

assegurar a execugao dos procedimentos e diretrizes por ele definidos, observando 

os principios basicos da administragao publica definidos pelo art. 37 da Constituigao 

Federal, ou seja, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiencia. 

Esse controle deriva do poder-dever de auto-tutela que a Administragao tern sobre 

seus proprios atos e agentes (CALIXTO, 2002). 



25 

Um Sistema integrado de controle interno e fator imprescindivel para uma 

perfeita execugao das atividades a serem inseridas nas diversas unidades 

administrativas, assim sendo, a sua correta aplicabilidade na administragao permiti 

reduzir ao minimo as possibilidades de riscos, consequencias negativas, 

contingencias, erros ou irregularidades dentro da organizagao. 

Informa Vale (2000, p. 29), que "atualmente a legislagao obriga a 

administragao publica a manter sistemas de controle interno, com a finalidade de 

auxilia-la no cumprimento das suas atribuigoes, bem como apoiar o controle externo 

no exercicio da sua missao institucional". 

Os Administradores e Gestores da Organizagao sao os responsaveis pela 

implantagao, manutengao e aperfeigoamento de adequados sistemas de controle 

interno. Do ponto de vista do controle interno, a responsabilidade da administragao e 

de planejar, organizar, controlar, gerenciar a Instituigao de modo a possibilitar uma 

razoavel certeza de que os objetivos e metas estabelecidos serao atingidos. 

Afirma ainda Correia (1999, p. 99), que: 

O objetivo essencial do controle interno e propiciar a garantia da 
continuidade das operacoes de uma empresa ou instituigao. Sob uma 
perspectiva, se este controle nao demonstrar eficiencia, ira se transformar, 
em determinados aspectos, em algo desprovido de utilidade. Um sistema 
de controle interno suficientemente estruturado deve possibilitar uma 
razoavel eficacia e uma maior economicidade possivel. 

Segundo Deroza (2004, p. 27) "o objetivo dos controles internos e 

providenciar, com seguranga razoavel, que nao ocorram erros potenciais capazes de 

comprometer a consecugao do objetivo para qual a entidade foi constituida atraves 

do controle dos fatos geradores destes". Esses objetivos devem, necessariamente, 

enfocar tres criterios basicos fundamentals na gestao da coisa publica: eficiencia, 

eficacia e efetividade adotadas como indicadores de gestao na administragao 

publica. 

2.1.5 A Contabilidade como um dos Instrumentos do Controle Interno 

A Lei n° 4.320/64 estabelece em seus dispositivos os fundamentos basicos 

em contabilidade, especialmente no Titulo IX, Capitulo I a IV, abrangendo todos os 

entes federativos: Uniao, Estados, Municipios e Distrito Federal. 
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Entretanto, convem citar que a Constituigao Federal de 1988, o Decreto-lei 

n°200767, a Lei de Responsabilidade Fiscal, dentre outros, dispoem sobre regras de 

organizagao das entidades governamentais, no intuito de disponibilizar informagoes 

que venha a subsidiar as decisoes dos gestores publicos nas areas social, 

economica e financeira, atendendo as premissas basicas do controle contabil. 

Nesse sentido Reis (2000, p. 7-8), assim se manifesta: 

Determina a legislacao em vigor que a Contabilidade seja organizada a fim 
de permitir: evidenciar perante a Fazenda Publica a situacao de todos 
quanto, de qualquer modo, arrecadam receitas, efetivem despesas, 
administrem ou guardem bens a ela pertencentes ou confiados; a tomada 
de contas dos agentes responsaveis por bens e dinheiro publicos 
acompanhamento da execucio orgamentaria; o conhecimento da 
composigao patrimonial; a determinagao dos custos dos servigos 
industrials; o levantamento dos balangos gerais; a analise e a interpretagio 
dos resultados econdmicos e financeiros; o controle dos direitos e 
obrigagSes oriundos de ajustes ou contratos em que a Administragao 
Publica for parte; evidenciar o montante dos creditos orgamentarios 
vigentes, a despesa empenhada e a despesa realizada e as dotagSes 
disponiveis; o controle de todos os fatos de natureza financeira ou nao, 
independentes da execugao orgamentaria. 

Entende-se que a Administragao Publica tern como base a Lei 4.320/64 que 

"estatui normas gerais de direito financeira para elaboragao e controle dos 

orgamentos e balangos da Uniao, dos Estados, dos Municipios e do Distrito 

Federal". Dentre os dispositivos constantes na referida Lei, destaca-se o registro da 

previsao da receita e a fixagao da despesa, estabelecida no Orgamento Publico, 

aprovado para o exercicio, escritura a execugao orgamentaria da receita e da 

despesa, faz a comparagao entre a previsao e a realizagao das receitas e despesas, 

controla as operagoes de credito, a divida ativa, os valores, os creditos e obrigagoes, 

revela as variagoes patrimoniais e mostra o valor do patrimonio. 

Assim sendo, a contabilidade publica, atraves da Lei n° 4.320/64, registra nao 

apenas os fatos contabeis, mas tambem os atos realizados pelos administradores 

capazes de alterar qualitativa e quantitativamente o patrimonio da entidade, 

proporcionando dessa maneira, fornecer a administragao informagoes atualizadas e 

exatas, visando subsidiar as tomadas de decisoes, aos orgaos de controle interno e 

externo da entidade. 

A contabilidade pode ser considerada um instrumento no controle interno da 

administragao publica, por servir de meio de prestagao de contas, proporcionando 

informagoes imprescindiveis que subsidiarao a manter um controle eficaz. 
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A divulgagao das informagoes das demonstragoes contabeis nao se restringe 

apenas aos gestores das finangas publicas, mas sao direcionadas a um amplo 

circulo de usuarios, incluindo orgaos governamentais e a sociedade como um todo, 

onde e possivel avaliar os desempenhos do governo a cerca da aplicabilidade dos 

recursos publicos. Nesse sentido, Hendriksen e Van Breda (1999, p.531) comenta 

que "a divulgagao oportuna de informagoes relevantes tende a impedir a ocorrencia 

de surpresas que poderiam alterar completamente as percepgSes a respeito do 

futuro de uma empresa". 

Os autores acima citados ainda acrescentam que: 

Ha muitas formas e diversos metodos por meio dos quais os 
administradores das empresas podem divulgar informagoes aos usuarios. 
O mais proeminente desses metodos e representado pelas demonstragoes 
financeiras formais, nas notas explicativas, demonstragoes 
complementares e discussoes narrativas tambem sao elementos-chave 
desse processo. Nao existe teoria abrangente e largamente aceita que 
determine qual o instrumento mais apropriado de divulgagao. 

3 A Importancia da Lei de Responsabilidade Fiscal no Contexto Administrativo 

3.1 Abordagem Inicial 

Pode-se dizer que o crescimento das despesas com pessoal no Brasil 

adquiriu, a partir da ultima decada, proporgoes alarmantes, proporcionando dessa 

forma, a inviabilidade de prestagao de servigos publicos essenciais para a 

sociedade. Neste cenario, surgiu a Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei 

Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, para disciplinar o uso racional das 

receitas publicas. 

Em seu contexto, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) trouxe uma serie 

de novos desafios para os gestores publicos no Brasil. Entre os principios da 

referida lei estao o planejamento, a transparencia no uso de recursos publicos e a 

participagao popular. 

Explica Nascimento (2004), que a LRF destina-se a regulamentar a 

Constituigao Federal, na parte da Tributagao e do Orgamento (Titulo VI), cujo 
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Capitulo II estabelece as normas gerais de financas publicas a serem observadas 

pelos tres niveis de governo: federal, estadual e municipal. 

Observam Silva et al (2000, p. 9), que a Lei Complementar n° 101/2000, 

Por ser uma lei com objetivo especffico e claro - a responsabilidade fiscal -
nao contempla a regulamentagao da sistematica de planejamento e 
orgamento exigida pela Constituigao de 1988, que devera ser objeto de 
outra lei complementar a ser apreciada e votada pelo Congresso Nacional. 
Dessa forma, as antigas normas, particularmente a Lei n° 4.320, de 17-03-
64, continuam valendo para o processo de elaboragao e execugao 
orgamentaria dos entes da Federagao. 

Assim sendo, a LRF nao substitui nem revoga a Lei n° 4.320/64, que 

normatiza as financas publicas no pais. A LRF atende tambem ao artigo 169 da 

Carta Magna, que determina o estabelecimento de limites para as despesas com 

pessoal ativo e inativo da Uniao a partir de Lei Complementar. Neste sentido, a LRF 

revoga a Lei Complementar n 0 96, de 31 de maio de 1999, a chamada Lei Camata II 

(NASCIMENTO, 2004). 

De acordo com Khair (2000, p. 13): 

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e uma lei complementar que, 
regulamenta o artigo 163 da Constituigao Federal, estabelece as normas 
orientadoras das finangas publicas no Pais. Ela objetiva aprimorar a 
responsabilidade na gestao fiscal dos recursos publicos, por meio de agao 
planejada e transparente que possibilite prevenir riscos e corrigir desvios 
capazes de atender o equilfbrio das contas publicas. Estao sujeitos a Lei de 
Responsabilidade Fiscal os Poderes Executivo, Legislativo, inclusive 
Tribunais de Contas e Judiciario, bem como o Ministerio Publico e os orgaos 
da administragao direta, fundos, autarquias, fundagoes e empresas estatais 
subordinadas. 

Neste contexto, a LRF pode ser vista como um codigo de boas condutas de 

finangas publicas, motor de profundas transformacoes estruturais na gestao fiscal 

em todos os niveis de governo. E aplicavel as tres esferas de governo (federal, 

estadual, e municipal), aos tres Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciario), no 

conceito mais abrangente de administragao publica que se conhece, disciplinando, 

tambem, a gestao de toda a administragao direta e indireta, incluindo fundos, 

fundagoes, autarquias e empresas estatais dependentes. 
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Afirma Nascimento (2004, p. 14), que a vigencia da Lei Complementar n° 

101/2000, 

[...] abre perspectivas para uma nova fase na administragao publica 
brasileira. A sociedade espera que a partir de agora eficiencia e a 
racionalidade substituam aquelas velhas e perniciosas praticas, que por 
muito tempo marcaram a imagem dos homens publicos neste Pais, 
contribuindo para o descredito das instituicSes que simbolizam a 
democracia e o estado de direito. 

O descumprimento das normas estabelecidas pela LRF implica em sangoes, 

tais como proibicao de receber transferencias voluntarias, obter garantias, contratar 

operacoes de credito e outras, conforme o tipo de desobediencia a suas regras. Os 

administradores publicos, dependendo das irregularidades eventualmente 

praticadas, estarao sujeitos as punicoes previstas no Codigo Penal e demais normas 

pertinentes. 

Ao estabelecer as punicoes para os casos de sua inobservancia, a LRF 

desdobra a sua abrangencia e alcanca tanto a instituicao em que a desobediencia 

se verificou (suspendendo-lhe as transferencias voluntarias), nas chamadas 

punicoes institucionais, quanto o gestor cuja agao foi desobediente 

(responsabilizagao pessoal dos gestores), tambem conhecida como regra punitiva 

criminal (SOARES, 2005). 

3.2 Objetivos da Lei de Responsabilidade Fiscal 

Diante da grave situagao em que as finangas do Estado brasileiro se 

encontravam na decada de 80, caracterizada por extremo desequilibrio entre receita 

e despesa, mostrando acentuado deficit orgamentario, muitas reformas foram 

implementadas em nivel institucional e normativo. 

A Lei complementar n° 101/2000, foi uma dessas reformas. Ela traduz a 

necessidade de estabelecimento de regras rigidas em uma tentativa de equilibrar as 

contas publicas e moralizar a execugao dos investimentos publicos. 

Pode-se dizer que a LRF surgiu em um contexto no qual era necessario 

impor limites e metas numericas aos gestores da politica fiscal, nos varios niveis de 

governo, a fim de se gerar menores deficits fiscais e menor acumulo de divida, 
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dentre outros resultados sinalizadores de uma atitude fiscal responsavel 

(FIORAVANTE, PINHEIRO, VIEIRA, 2005). 

De acordo com Nobrega (2002, p. 26), os objetivos da Lei de 

Responsabilidade Fiscal sao: 

a) Instituir uma gestao fiscal responsavel, com enfase no controle do gasto 

continuado e no endividamento; 

b) Prevenir desvios e estabelecer mecanismos de corregao e dessa forma 

punicoes a administradores pelos desvios graves e por eventual nao adogao de 

medidas corretivas; 

c) Modificar profundamente o regime fiscal brasileiro, dando um 'choque' de 

transparencia no setor publico, com maior divulgagao das contas publicas e, ao 

mesmo tempo, tornando-as mais inteligiveis. 

A transparencia, como um mecanismo de controle social, diz respeito as 

normas de escrituragao e consolidagao das contas publicas e a instituigao da 

necessidade de novos relatorios a serem produzidos pelos gestores, alem da 

obrigatoriedade de sua ampla divulgagao. Quanto a responsabilidade, esta nada 

mais e do que o dever maior de qualquer gestor - arrecadar o maximo permitido em 

lei e so gastar ate o limite de sua receita, obedecendo aos parametros fixados por 

lei. 

Na visao de Lino (2001, p. 13), 

A LRF significa, acima de tudo, o fim do que se poderia chamar de 
Revolugao Keynesiana, quando o Estado, de feicSes novas, passou a 
perseguir - seu novo e unico objetivo - o desenvolvimento pelo 
desenvolvimento, que deveria ser conseguido, custasse o que custasse, 
mediante decidida intervengio no setor economico, incentivo aos 
investimentos, realizagao de grandes obras publicas, ainda que isso tudo 
viesse a resultar em endividamento e inflagio monetaria. 

A Lei Complementar n° 101/2000, pode ser vista como um avango 

significativo nas relagoes entre o Estado fiscal e o cidadao. Ela enfatiza a 

necessidade dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA accountability, atribuindo carater de essencialidade a gestao das 

finangas publicas na conduta racional do Estado moderno, reforgando a ideia de 

uma etica do interesse publico, voltada para o regramento fiscal como meio para o 

melhor desempenho das fungoes constitucionais do Estado. 
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Segundo Soares (2005, p. 67), a Lei de Responsabilidade Fiscal tern por 

objetivo: 

I - Prevenir deficits imoderados e injustificados: 

a) Limitando despesas com pessoal por nivel de Governo e de Poder; 

b) Impondo obstaculos a geragao de novas despesas, notadamente as 

incomprimfveis, inadiaveis e de natureza continuada; 

c) Exigindo a apresentacao da compensacao financeira em qualquer forma 

de renuncia fiscal; 

d) Limitando o empenhamento de despesas quando a arrecadacao da 

receita nao atingir as cifras esperadas; 

e) Condicionando repasses entre Governos e destes para instituigoes 

privadas. 

II - Adequar a divida publica a capacidade de arrecadacao: 

a) Induzindo a obtencao de superavits primarios para honrar o principal e os 

juros da divida (tambem chamado na lei de servigo da divida); 

b) Restringindo o processo de endividamento, nele incluido os Restos a 

Pagar incorridos nos ultimos oito meses de gestao; 

c) Solicitando limites maximos, que deverao ter observancia continua, para a 

Divida Consolidada. 

III - Valorizar o processo de planejamento orgamentario 

a) Estabelecendo o controle periodico e sistematico das metas firmadas no 

piano orgamentario; 

b) Incentivando a participagao popular no controle das contas publicas 

IV - Controlar e planejar a politica tributaria 

a) Combatendo a sonegagao, evasao e elisao fiscal para recuperagao das 

receitas proprias; 

b) Prestando contas ao final do exercicio financeira; 

c) Revestir de transparencia as agoes de aplicagao do Dinheiro Publico; 

d) Divulgando, inclusive por meio eletronico (internet), relatorios 

simplificados dos orgamentos, balangos e pareceres sobre as prestagoes de contas 

anuais; 

e) Incentivando a sociedade a participar do processo de elaboragao e 

execugao dos pianos orgamentarios atraves de audiencias publicas. 
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V - Preservar o Patrimonio Publico 

a) Proibindo a aplicacao dos recursos dos fundos previdenciarios em 

investimentos de risco; 

b) Reaplicando os recursos auferidos com a alienacao de equipamentos, 

imoveis, empresas estatais etc., em novas despesas de capital; 

c) Proibindo a iniciacao de novos projetos enquanto os projetos anteriores 

nao estiverem adequadamente atendidos. 

A LRF, para atingir aos seus fins, articula responsabilidades e conduta dos 

tres Poderes, em cada nivel de governo, estabelecendo regras de planejamento, 

regras corretivas e regras punitivas. 

Ela determina analises mensais, trimestrais, anuais e plurianuais, visando 

responsabilizar os gestores por seus desempenhos, na administragao publica. 

Assim, o fato de atingir os objetivos da LRF em um determinado mes nao assegura 

ao gestor publico que ele sera considerado responsavel no trimestre 

correspondente. 

A nogao temporal passa a ser a de somatorio; o resultado do trimestre sera 

mensurado com base no somatorio dos resultados mensais individuals deste 

trimestre. Em outras palavras, ao gestor publico cabe a missao constante de pautar 

suas agoes na responsabilidade e no fiel cumprimento da lei fiscal. 

3.3 A Lei de Responsabilidade Fiscal no Contexto Administrativo 

A LRF, sob a perspectiva politico-social, vem responder aos anseios da 

sociedade no que tange a correta aplicabilidade dos recursos publicos, trazendo 

repercussao sobre a disciplina das finangas, com vistas a transformar a ficgao dos 

orgamentos publicos no Brasil em instrumento de exercicio legitimo da cidadania. 

Na concepgao de Moreira Neto (2000, p. 73), 

O orcamento e a lei mais importante depois da Constituigao. Somente 
atraves da restauragao da realidade orgamentaria, podem ser controlados 
e ate reduzidos em niveis suportaveis os tres vil6es das finangas publicas: 
ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA deficit publico, que ocorre quando os govemos gastam mais do que 
arrecadam; a divida publica, que e a expressao do deficit que se transfere 
de um orgamento para o outro, prejudicando novos programas que 
poderiam ser executados; e o endividamento publico, que se instala, 
cronicamente, no processo de acumulagao da divida publica e passa a 
absorver cada vez mais recursos publicos para seu servigo e amortizagio. 
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De acordo com Ferraz (2007, p. 3): 

O ciclo do orcamento deficitario determina a deterioracao das finangas do 
Estado. Se as despesas sao superiores a receita tem-se o deficit; ao cabo 
do exercicio financeira, este deficit transforma-se em divida; e ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA replay 
continuo desse script explica a situagao caotica das finangas de varias 
unidades administrativas de nossas unidades federadas. 

Assim sendo, dada a necessidade de maior planejamento e transparencia 

do orcamento publico, Uniao, Estados e Municipios precisaram se adaptar ao 

cumprimento dos dois principais indicadores da LRF que influenciam direta ou 

indiretamente na divida publica: a relagao entre a despesa de pessoal com a receita 

corrente liquida e divida consolidada Ifquida e a receita corrente liquida (RCL). 

Ainda de acordo com Moreira Neto (2000, p. 73), a LRF postuia ser 

necessario arrecadar mais e gastar menos, mantendo indices financeiros 

superavitarios. Para tanto: 

a) introduz o conceito de gestao fiscal responsavel ou accountability, 
b) valoriza a tecnica do orgamento-programa, utilizando a programagao 
como instrumento para a gestao eficiente da maquina administrativa (arts. 
4° a 10); 
c) determina a instituig§o, arrecadagao e cobranga de todos os tributos de 
competencia dos entes federativos, especialmente a dos impostos, e 
estabelece parametros para a concessao de beneficios fiscais, repelindo a 
desmesurada renuncia de receita (arts. 11 a 14); 
d) fixa regras rigidas para o endividamento publico (arts. 29 a 31); 
e) disciplina as operagoes de credito, incluidas as antecipagoes de receita 
orgamentaria, coibindo a ciranda do endividamento sistematico (art. 32 a 
40); 
f) valoriza os principios da continuidade e da economicidade (art. 42 e 45), 
para evitar a pratica costumeira de programas inacabados; 
g) preconiza a saude financeira dos regimes de previdencia (art. 26 e 44); 
h) valoriza o sistema de controle da execugao orgamentaria (arts. 48 a 59); 
i) estabelece disposigoes concernentes as despesas publicas correntes e de 
capital (arts. 15 a 23). 

Com o intuito de controlar o gasto publico em todas as esferas de governo, 

a LRF se concentrou em dois itens de finangas publicas, o endividamento e a 

despesa com pessoal. Estabelecer um limite para o primeiro forga os 

administradores publicos, senao eliminar o deficit corrente a cada ano, pelo menos 

reduzi-lo. Limitar a despesa com pessoal e atacar um dos principais itens de 

despesa publica e um dos mais suscetiveis ao uso clientelista, no qual o emprego 

publico torna-se uma moeda de troca. 
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Na concepcao de Giuberti (2006, p. 141), 

A chave da gestao fiscal responsavel sao as despesas de pessoal, que se 
enquadram quase que exclusivamente na definicao de despesas 
obrigatorias de carater continuado, sobretudo pela necessaria previsao 
legal para a fixaeao de vencimentos e concessao de vantagens 
pecuniarias aos servidores (art. 61, § 1°, I, a c/c art. 169, § 1° c/c art. 37, X 
da Constituicao), bem como em funcao do principio da irredutibilidade (art. 
37, XV da Constituicao). 

A LRF, respaldada nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA caput do art. 169 da Constituigao, estabelece limites 

ao poder de gasto com pessoal das unidades da federagao, inovando no que se 

refere a fixagao de limites intra-organicos, conforme se infere dos arts. 19 e 20. 

Segundo Fioravante, Pinheiro e Vieira (2005, p. 9), em relagao aos limites 

estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, assim se expressam: 

Buscando consolidar a atitude de responsabilidade fiscal de seus governos, 
varios pafses adotaram metas fiscais para controlar gastos e 
endividamento, dentre outros objetivos. Nesse espirito, a Lei de 
Responsabilidade Fiscal brasileira impoe limites universais e inflexiveis para 
os gastos de pessoal para os estados e os municipios. No ambito municipal 
e estadual a LRF impSe um limite de 60% da receita corrente liquida para 
gastos com pessoal e encargos. 

Entes da 
Federagao 

Limites Global 
(percentual da 

receita corrente 
liquida) 

Limite por poder (percentual da 
receita corrente liquida) 

UNlAO 50% 

2,5% para o Poder Legislativo, 
incluindo o Tribunal de Contas; 6% 
para o Poder Judiciario; 0,6% para 
o Ministerio Publico da Uniao; 3% 
para custeio de despesas do DF e 
de ex-territorios; 37,9 para o Poder 
Executivo 

ESTADOS 60% 3% para o Poder Legislativo, 
incluido o Tribunal de Contas; 6% 
para o Poder Judiciario; 2% para o 
Ministerio Publico; 49% para o 
Poder Executivo. 

MUNICIPIOS 60% 6% para o Poder Legislativo, 
incluido o Tribunal de Contas, 
quando houver; 54% para o Poder 
Executivo 

Quadro 1 - Limites De Gastos Com Pessoal 
Fonte; GIUBERTI, 2006. 
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Nesse contexto, entende-se como despesa total com pessoal o somatorio 

dos gastos do ente da Federacao (respectivos Poderes e orgaos, autarquias, 

fundagoes e empresas estatais dependentes) com os ativos, os inativos e os 

pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, fungoes ou empregos civis, 

militares e de membros de Poder, com quaisquer especies remuneratorias, tais 

como vencimentos e vantagens, fixas e variaveis, subsidios, proventos da 

aposentadoria, reformas e pensoes, inclusive adicionais, gratificagoes, horas extras 

e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e 

contribuigSes recolhidas pelos entes as entidades de previdencia. 

4 As Contribuigoes Introduzidas pela LRF no Controle Interno da 

Administragao Publica 

4.1 Principais Informagoes Exigidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal 

Do ponto de vista da gestao das finangas publicas, a Lei de 

Responsabilidade Fiscal moderniza e democratiza seus instrumentos. No entanto, 

para entender os impactos da LRF em todas as suas dimensoes e preciso 

considerar outros indicadores, mesmo que estes nao sejam imediatamente 

quantificaveis. Ela pode entao se relacionar com varios eixos de maior 

democratizagao e controle das finangas publicas. 

A LRF define os instrumentos da programagao anual visando conjugar todo 

o processo de planejamento/orgamento e de execugao das metas fiscais, ou seja, 

atingir o equilibrio financeira para cada exercicio, devendo ser cumpridas as 

seguintes etapas: 

a) Inclusao, na LDO, de um anexo de metas fiscais que contenha nao so a 

indicagao dos resultados esperados, mas tambem da consistencia das estimativas 

da arrecadagao; 

b) Inclusao, na LOA, de um demonstrativo de compatibilidade com as metas 

estabelecidas na LDO; 

c) Programagao de desembolsos mensais com ajustes bimestrais de 

despesas do exercicio corrente e tambem dos restos a pagar conjugados com 

ajustes bimestrais da despesa autorizada; 
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d) Publicacao bimestral de relatorio resumido da execugao orgamentaria; 

e) Avaliagao quadrimestral do cumprimento das metas fiscais em audiencia 

publica do Poder Executivo com o Poder Legislativo. 

4.2 As Principais Inovagoes Introduzidas pela Lei Complementar N° 101/00 

A Lei Complementar n° 101 foi sancionada como um codigo de conduta para 

os gestores publicos nos tres niveis de governo, por intermedio do principal 

mecanismo de controle, que e o Relatorio da Gestao Fiscal, alimentado pela 

execugao orgamentaria e por outros procedimentos contabeis. 

Dentre as inumeras exigencias introduzidas por essa norma pode-se 

destacar: 

a) A fixagao de limites para os gastos com pessoal e encargos sociais, 

inclusive previdenciarios, e tambem com os encargos e amortizagao da divida 

publica como um todo, inclusive a reconhecida por meio de precatorios e/ou por 

mecanismos administrativos, tendo por base de limitagao para estes pagamentos a 

RCL; 

b) A determinagao de mecanismos de ajuste financeira periodico das metas 

fiscais previstas na LOA, de forma a manter o comportamento financeira projetado, 

ou seja, so comprometer despesas que possam ser pagas no periodo, considerando 

que parte das receitas nele arrecadas e destinada ao pagamento de restos a pagar 

e de outras dividas ja existentes; 

c) A permissao da criagao de novas despesas apenas se houver fontes de 

receita para sua cobertura ou mediante corte de outras despesas ja existentes, de 

forma a garantir o equilfbrio do orgamento vigente e nao comprometer os 

orgamentos futuros; 

d) A proibigao do gestor publico de contrair novas dividas para o seu 

sucessor pagar, por meio de operagoes de antecipagao de receita ou inscrigao de 

restos a pagar, sem que haja disponibilidades financeiras para o respectivo 

pagamento, evitando problemas financeiras para a futura gestao; 

e) A obrigagao do gestor da coisa publica de prestar contas dos recursos 

obtidos dos contribuintes dos cofres publicos pelo Relatorio da Gestao Fiscal, 
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elaborado periodicamente e disponibilizado nos meios de comunicagao, inclusive na 

Internet. 

Desta forma, alem do Poder Legislativo, toda a sociedade tern a 

oportunidade de fiscalizar os atos praticados pela administragao publica. Este 

conjunto de medidas da LRF representa os principais pontos de influencia da 

contabilidade para o controle da gestao publica, possibilitando a transparencia 

gerencial na administragao, com o reconhecimento da sociedade pela boa atuagao 

do gestor dos negocios publicos. Para os maus administradores, pelas mazelas 

praticadas, essas medidas podem indicar a aplicagao das penalidades previstas na 

legislagao pertinente e a sangao da populagao. 

4.3 Transparencia, Prestagao de Contas e Controle Social no Contexto da LRF 

O principio da transparencia encontra-se consagrado na Constituigao 

Federal de 1988, que, alem de afirmar que o exercicio da cidadania e um dos 

fundamentos da Republica, assegura a possibilidade de iniciativa popular em 

projetos de lei, respeitado o atendimento dos requisitos previstos; direito de petigao 

de assuntos de interesse individual, coletivo ou geral. 

Adicionalmente, no capitulo referente a administragao publica, le-se que a 

Constituigao declara, que "a administragao publica direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municlpios obedecera aos 

principios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiencia" 

(BRASIL, 2006, p. 47). 

Alem disso, a Constituigao Federal garante que o cidadao pode recorrer ao 

Tribunal de Contas da Uniao para denunciar irregularidades ou ilegalidades. Essa 

previsao legal garante a assistencia de um orgao tecnico, especializado do Estado, 

para auxiliar a sociedade no combate a corrupgao e ao desvio de dinheiro publico. 

Nesse contexto, percebe-se que no ambito juridico, antes da LRF a 

legislagao brasileira ja fazia referenda a transparencia da coisa publica, em geral, e 

ao acesso do cidadao a informagoes de seu interesse, em particular. 

Entretanto, com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal foi instituido o 

planejamento e a transparencia como seus pilares, definindo em seu Capitulo IX, 

intitulado "Da transparencia, Controle e Fiscalizagao", os instrumentos de 
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transparencia da gestao fiscal, aos quais devera ser dada ampla divulgagao, 

inclusive em meios eletronicos de acesso publico. 

Assim, a LRF preve, ainda, que a transparencia sera assegurada mediante 

incentivo a participagao popular e a realizagao de audiencias publicas durante os 

processos de elaboragao e discussao dos pianos, lei de diretrizes orgamentarias e 

orgamentos. 

Cruz et al (2002, p. 183) apresentam o entendimento dado a transparencia 

na LRF da seguinte forma: 

A transparencia na gestae- fiscal e tratada na Lei como umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA principio de 
gestao, que tern por finalidade, entre outros aspectos, franquear ao publico 
acesso a informacoes relativas as atividades financeiras do Estado e 
deflagrar, de forma clara e previamente estabelecida, os procedimentos 
necessarios a divulgacao dessas informacSes. 

A transparencia, como principio da gestao fiscal responsavel, pressupoe a 

publicidade e a compreensibilidade das informagoes. No entanto, deve-se enfatizar 

que o principio da transparencia e mais amplo que o da publicidade, pois a mera 

divulgagao sem tornar o conteudo compreensivel para a sociedade nao e 

transparencia, como tambem nao o e a informagao compreensivel sem a necessaria 

divulgagao. Nesse sentido, a transparencia na LRF aparece como um mecanismo 

para que a sociedade possa tomar conhecimento das contas e agoes 

governamentais. 

Tambem normatiza a LRF que as contas do Chefe do Poder Executivo serao 

disponibilizadas para consulta e apreciagao pelos cidadaos e instituigoes da 

sociedade. Nesse sentido, todas as contas dos Presidentes dos orgaos dos Poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciario e do Chefe do Ministerio Publico, deverao, apos 

avaliagao do respectivo Tribunal de Contas, receber parecer previo. 

Deve-se sublinhar que a LRF tambem definiu normas para a escrituragao e 

consolidagao das contas publicas, definindo regras para a elaboragao de 

demonstragoes contabeis, procedimentos de escrituragao para as operagoes de 

credito e a implantagao do sistema de custos. Outro aspecto importante da LRF. 
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4.4 Instrumentos de Transparencia Fiscal 

A LRF concebeu como os principais instrumentos de transparencia fiscal: 

a) pianos, leis de diretrizes orgamentarias e oreamentos; 

b) prestacoes de contas e respectivos pareceres previos; 

c) relatorio resumido de execugao orgamentaria e relatorio de gestao fiscal; e 

d) versoes simplificadas destes documentos. 

Em relagao aos pianos, cabe destacar que o planejamento, assim como a 

transparencia, e um dos pilares da gestao fiscal responsavel. Atualmente, o 

planejamento da utilizagao dos recursos publicos e realizado por intermedio do 

Piano Plurianual (PPA). 

De acordo com Silva et al (2000, p. 16), 

O Poder Executivo ordenara suas acoes com a finalidade de atingir 
objetivos e metas por meio do PPA, um piano de medio prazo elaborado no 
primeiro ano de mandato, para execugao nos quatro anos seguintes, 
contendo um anexo com metas plurianuais da politica fiscal, considerando 
despesas, receitas, resultado primario e estoque da divida. O PPA e 
instituido por lei, estabelecendo, de forma regionalizada, as diretrizes, 
objetivos e metas da Administracao Publica para as despesas de capital e 
outras delas decorrentes e para aquelas referentes a programas de duracao 
continuada. Os investimentos cuja execugao seja levada a efeito por 
periodos superiores a um exercicio financeira, so poderao ser iniciados se 
previamente inclufdos no PPA ou se nele incluldos por autorizagao legal. A 
nao-observancia deste preceito caracteriza crime de responsabilidade. 

A finalidade essencial do PPA, (em anexo 1), conforme previsto 

constitucionalmente, consiste em estabelecer, de forma regionalizada, as diretrizes, 

objetivos e metas da administragao publica federal para as despesas de capital e 

outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duragao continuada. 

Por sua vez, cabe a Lei de Diretrizes Orgamentarias - LDO, (em anexo 2), 

definir as metas e prioridades da administragao publica e especialmente orientar a 

elaboragao da lei orgamentaria anual - LOA ,(em anexo 3). Entre as principais 

atribuigoes da LDO, destaca-se a fixagao das metas fiscais. 

Explica Silva et al (2000, p. 16), que: 

Segundo principio constante da Constituigao Federal (art. 165, §2°), a Lei de 
Diretrizes Orgamentarias compreendera as metas e prioridades da 
administragao, incluindo as despesas de capital para o exercicio financeira 
subsequente, orientara a elaboragao da lei orgamentaria anual e dispora 
sobre as alteragSes na legislagao tributaria. 
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Diferentemente do que ocorreu com o PPA, a LRF trouxe diversas 

atribuicoes a LDO. Dentre as mais relevantes, merece destaque a competencia para 

dispor sobre criterios e formas de limitagao de empenho, tambem conhecido como 

'contingenciamento', nas hipoteses de insuficiencia de recursos para o cumprimento 

das metas fiscais ou no caso de o ente da Federagao ultrapassar os limites maximos 

fixados para a divida publica. 

Foi remetida tambem a LDO a competencia para o estabelecimento de 

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

orgamentarios. Apos a entrada em vigor da Lei de Responsabilidade Fiscal, a LDO 

municipal deve tambem dispor sobre: 

a) equilibrio entre receitas e despesas; 

b) criterios e forma de limitagao de empenho a ser efetivada: 

- se verificando, ao final de um bimestre, que a realizagao da receita podera 

nao comportar o cumprimento das metas de resultado primario ou nominal 

estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais; 

- se a divida consolidada do municipio ultrapassar os limites estabelecidos 

pelo Senado Federal; 

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

financiados com recursos do orgamento; 

d) demais condigoes e exigencias para transferencias de recursos a 

entidades publicas e privadas; 

e) metas fiscais, que constarao de anexo proprio, denominado Anexo de 

Metas Fiscais, acompanhado de demonstrative; 

f) riscos fiscais, que constarao de anexo proprio, denominado Anexo de 

Riscos Fiscais. 

Nunca e demais enfatizar que a formulagao de uma politica de custos para o 

setor publico e essencial para elevar a eficiencia na alocagao e na utilizagao dos 

recursos publicos. Em relagao a Lei Orgamentaria Anual, deve-se ressaltar, 

inicialmente, que o legislador teve a preocupagao de tornar compativeis os 

instrumentos de planejamento e orgamento com as normas fiscais. Assim, deve 

prevalecer a harmonia entre a LRF e o PPA, LDO e LOA. 
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De acordo com Soares (2005, p. 5), 

A LRF inovou a LOA ao determinar que esta devera demonstrar que esta 
compativel com o Anexo de Metas Fiscais, demonstrando os efeitos das 
anistiais, isencSes, subsidios e outras formas de renuncia de receita, sobre 
as receitas e despesas pre-definidas. 

Entre as medidas adotadas para conferir maior transparencia ao orgamento 

publico, destaca-se a inclusao, na lei orgamentaria, das despesas relativas a divida 

publica, mobiliaria e contratual, e as receitas que a custearao. Adicionalmente, as 

despesas com refinanciamento da divida deverao constar separadamente na LOA. 

Outro importante instrumento de transparencia fiscal, inexistente ate o 

advento da LRF, foi o Relatorio Resumido de Execugao Orgamentaria - RREO (em 

anexo 4). Este relatorio abrange todos os Poderes e o Ministerio Publico, devendo 

ser publicado bimestralmente. Seu conteudo consiste basicamente no demonstrative 

da execugao das receitas e despesas, separando-se as informagoes financeiras das 

nao-financeiras. 

De acordo com Soares (2005, p. 30), 

Este relatdrio foi estabelecido pela Constituigao Federal no § 3° do seu 
artigo 165. A LRF, enquanto disciplinadora de normas gerais de financas 
publicas, apenas detalha a forma de obediencia ao dispositivo 
constitucional. O relatorio resumido da execue§o oreamentaria e composto 
de duas pegas basicas que sao acompanhadas de alguns demonstrativos 
de suporte cuja fungao e detalhar as informagoes contidas nas pegas. 

As pegas basicas a que se refere o RREO sao o balango orgamentario e o 

demonstrative da execugao de receitas e das despesas. Nestas pegas, devem ser 

destacados os valores do refinanciamento da divida mobiliaria das demais receitas 

de operagao de credito. Os demonstrativos de suporte visam identificar a receita 

corrente liquida, as receitas e despesas previdenciarias e os resultados primario e 

nominal, as despesas com juros e os valores inscritos em restos a pagar. 

O RREO sera acompanhado de demonstrativos que explicitem: 

a) apuragao da receita corrente liquida; 

b) receitas e despesas previdenciarias; 

c) resultados nominal e primario; 

d) despesas com juros; e 

e) restos a pagar. 
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Alem do RREO, a LRF impos a administracao a obrigatoriedade de 

elaboragao e divulgagao, ao final de cada quadrimestre, do Relatorio de Gestao 

Fiscal (RGF), no qual devem ser apresentados os niveis de gastos com despesa de 

pessoal, dividas consolidada e mobiliaria, concessao de garantias, operagoes de 

credito. Caso esses niveis de gasto ultrapassem os limites fixados pela LRF, 

deverao ser explicitadas detalhadamente as inscrigoes em restos a pagar. 

Na opiniao de Soares (2005, p. 30), 

O RGF ocupa posicao central no acompanhamento das atividades 
financeiras do Estado. Para tanto, devera ser emitido por cada um dos 
Poderes, alem do Ministerio Publico, e devera conter todas as variaveis 
fundamentals a consecucao das metas fiscais e a observancia dos limites 
fixados para despesas e dividas. 

Em relagao a divulgagao esses dois relatorios, a LRF estabeleceu que o 

RREO e os demonstrativos que o acompanham devem ser publicados na imprensa 

oficial, enquanto que o RGF, alem de ser publicado, tambem deve ser 

disponibilizado ao publico, inclusive por meio eletronico. 

Dessa forma, a Lei de Responsabilidade Fiscal em seu art. 55, paragrafo 2°, 

combinado com o art. 5° da Lei n° 10.028 (BRASIL, 2000) preconizam que o RGF 

deve ser divulgado em meio eletronico, com amplo acesso ao publico, 

impreterivelmente, ate 30 dias, apos o fechamento de cada quadrimestre, sob pena 

de os responsaveis serem condicionados a pagar uma multa de 30% de seus 

vencimentos anuais pela falta cometida, visando dessa maneira preservar o 

cumprimento do principio da publicidade e da transparencia. 

Entretanto, a realidade tern demonstrado que alguns orgaos, embora 

descumprindo os dispositivos da LRF, concernentes a publicagao do RGF (em 

anexo 5), nao sao passiveis de punigoes, passando ileso ao crivo do Tribunal de 

Contas da Uniao, visto que este, no momento de julgamento da Tomada de Contas, 

se absteve em aplicar a sansao devida. Para exemplificar alguns exemplos desse 

fato, apresenta-se o quadro 2. 
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Orgao 
responsavel 
pela publicagao 

Periodo de 
referenda 

Prazo final para 
publicagao 

Data da efetiva 
publicagao 

Veiculo de 
publicagao 

Supremo 
Tribunal Federal 

Janeiro a 
dezembro de 
2001 

30 de Janeiro de 
2002 

1° de fevereiro 
de 2002 

Diario Oficial da 
Uniao, de 
1/2/2002, segao 
1. pg. 113. 

TRT 3 a Regiao 
(MG) 

Janeiro a 
dezembro de 
2001 

30 de Janeiro de 
2002 

4 de fevereiro 
de 2002 

Diario Oficial da 
Uniao, de 
4/12/2002, 
segao 1. pg. 
117. 

Quadro 2 - Exemplo de Relatorio de Gestao Fiscal fora do prazo 
Fonte: Imprensa Nacional - Diario Oficial da Uniao, de 1°e 4 de fevereiro de 2002. 

Mediante os dados cantantes no quadro 2, percebe-se que o Supremo 

Tribunal Federal e o Trabalho Regional da 3 a Regiao (MG), descumpriram o prazo 

de publicagao do RGF, referente ao 3°quadrimestre de 2001, entretanto, de acordo 

com a Decisao n° 1646/2002 - Plenario, TC n° 002.491/2002-2 (TCU, 2003) item 

8.1, tais entidades foram isentas das sangoes previstas nos dispositivos acima 

mencionados. 

Tanto e assim que o Tribunal de Contas da Uniao assim decidiu: 

8.1 considerar cumpridas as exigencias de emissao, publicac§o e 
encaminhamento a esta Corte de Contas dos relatorios de gestao fiscal 
constantes dos arts. 54 e 55 da Lei Complementar 101/2000, bem como do 
inciso I do art. 5° da Lei 10.028/2000, relativamente ao terceiro quadrimestre 
do exercicio de 2001, por parte dos poderes e 6rgaos da esfera federal 
referidos no art. 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal (TCU, 2003); 

4.5 Vantagens da Lei de Responsabilidade Fiscal 

4.5.1 Orgamento Participativo 

A Lei de Responsabilidade Fiscal estimula a pratica do orgamento 

participativo ao estabelecer como condigao previa a participagao popular e a 

realizagao de audiencias publicas na elaboragao e discussao da Lei de Diretrizes 

Orgamentarias e da Lei Orgamentaria Anual. 
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Registrar Khair (2000, p. 61), que 

O orgamento participativo amplia e aprofunda a democracia e desenvolve a 
cidadania, na medida em que estabelece melhor controle social sobre o 
Estado, reduz o clientelismo, cria maior co-participagao entre governo e 
comunidade e, no processo de seu desenvolvimento, sao aprimoradas as 
regras de discussao, deliberagao e acompanhamento orgamentario das 
prioridades pactuadas com o governo. 

O orcamento participativo da oportunidade ao governo de expor sua situacao 

financeira, seus problemas operacionais, seus pianos e prioridades e propicia a 

populagao apresentar suas reivindicagoes. Assim, quando se discute o orgamento 

com a populagao, mostrando que a realizagao dos programas que incorporam 

prioridades apresentadas pela propria populagao depende dessa receita municipal, 

que, por sua vez, depende de aprovagao de legislagao tributaria a cada ano pela 

Camara Municipal, e possivel crescer a receita propria municipal (IPTU, ISS, ITBI, 

taxas e Contribuigao de Melhoria). 

Da discussao previa do orgamento, pode-se chegar a proposta 

orgamentaria, alem de se permitir o envolvimento da populagao na gestao publica, 

possibilitando tambem maior responsabilidade pelo pagamento dos tributos e pela 

fiscalizagao das realizagoes. 

4.5.2 Transparencia da Gestao 

Afirma Khair (2000, p. 63), que a 

Caracteristica marcante da Lei de Responsabilidade Fiscal e a 
obrigatoriedade da transparencia do planejamento e da execugao da gestao 
fiscal. A garantia de uma eficaz administragao publica esta centrada na boa 
interagao entre governo e sociedade. Para os pequenos Municipios, essa 
interagSo e quase natural, pois a populagio conhece e tern mais facil 
acesso ao prefeito e a sua equipe. O mesmo ocorre com a Camara 
Municipal, onde os vereadores devem exercer seus mandates em beneflcio 
da populagao para garantir a continuidade de suas carreiras politicas. 

A interagao Executivo e Legislativo com a sociedade podera ser facilitada 

com a Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece maior transparencia na agao 

governamental por meio da ampla divulgagao das prestagoes de contas e dos 

relatorios de gestao e, especialmente, pelo incentivo a participagao da sociedade. 
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As informagoes contidas nos relatorios exigidos, alem de estabelecer 

parametros e metas para a administragao publica, permitem avaliar com 

profundidade a gestao fiscal do Executivo e Legislativo. 

4.5.3 Maior eficiencia na agao governamental 

Na opiniao de Khair (2000), a Lei de Responsabilidade Fiscal conduz os 

governos a administrarem com mais eficiencia seus recursos, permitindo uma 

melhoria da arrecadagao atraves de uma maior atuagao da fiscalizagao e de tributos 

mais bem instituidos e cobrados. 

Assim sendo, visando o controle das despesas publicas, poderao ser 

postergadas obras nao tao essenciais, estabelecidas parcerias com o setor privado, 

estimulada a participagao da populagao em mutiroes e criados e/ou desenvolvidos 

pianos comunitarios que darao maior eficiencia a agao governamental, contribuindo 

para o aprimoramento da gestao fiscal e permitindo um volume maior e mais seletivo 

de realizagoes na cidade. 

4.5.4 Racionalizagao de Despesas 

A Lei de Responsabilidade Fiscal tern como enfase o controle e a contengao 

das despesas, particularmente as despesas com pessoal, servigos de terceiros e 

despesas obrigatorias de carater continuado. 

Nesse sentido, no ambito municipal, as despesas com pessoal devem ficar 

abaixo de 60% da receita corrente liquida em dois exercicios; a Camara Municipal 

nao podera gastar mais de 70% de sua receita com a folha de pagamento; deve ser 

observado o limite legal aplicado as despesas com pessoal inativo; e esta proibido o 

aumento da despesa total com pessoal expedido nos ultimos 180 dias do mandato. 
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5 CONSIDERACOES FINAIS 

Durante a elaboragao dessa pesquisa procurou-se demonstrar as 

contribuicoes introduzidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal no tocante ao 

controle interno da administracao publica brasileira 

A Lei de Responsabilidade Fiscal visa, sobretudo, proporcionar maior 

transparencia dos atos praticados pelos gestores, permitindo tambem que a 

sociedade exerca seu papel no controle dos recursos publicos, mediante a gerencia 

das informagoes disponibilizadas em ampla divulgacao. 

Permiti-se concluir ainda que a LRF possa incentivar a sociedade em 

fiscalizar de forma mais efetiva a conduta dos governantes eleitos quanto da correta 

aplicabilidade dos recursos financeiros. 

A LRF, como todos os demais diplomas legais que versam sobre 

administracao publica, atrela-se ao processo administrativo como norteador de 

condutas. A transparencia na legislagao brasileira e considerada urn principio da 

gestao fiscal responsavel, inserido a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal, ligado 

ao principio constitucional da publicidade. 

Nesse sentido, a Lei de Responsabilidade Fiscal pode ser considerada urn 

meio eficaz, na pratica das finangas publicas, ampliando a agio do controle da 

execugao orgamentaria previstos na referida Lei, estabelecendo uma avaliagao 

quadrimestral dos resultados obtidos principalmente em relagao as metas fiscais e 

da sua divulgagao, tornando-se mais transparentes as informagoes sobre a gestao 

governamental. 
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Anexo 1: Piano Plurianual 

LEI No 10.933, DE 11 DE AGOSTO DE 2004. 

Dispoe sobre o Piano Plurianual para o perfodo 2004/2007. 

0 PRESIDENTE DA REPUBLICA Faco saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° Esta Lei institui o Piano Plurianual para o quadrienio 2004/2007, em 

cumprimento ao disposto no art. 165, § 1o, da Constituigao. 

§ 1° Integram o Piano Plurianual: 

1 - Anexo I - Orientagao Estrategica de Governo; 

II - Anexo II - Programas de Governo; 

III - Anexo III - Orgao Responsavel por Programa de Governo; e 

IV - Anexo IV - Programas Sociais. 

§ 2o (VETADO) 

Art. 2° Os Programas, no ambito da Administracao Publica Federal, para 

efeito do art. 165, § 1o, da Constituigao, sao os integrantes desta Lei. 

Art. 3° As metas fisicas dos projetos de grande vulto, estabelecidas para o 

periodo do Piano Plurianual, constituem-se, a partir do exercicio de 2005, em limites 

a serem observados pelas leis de diretrizes orgamentarias e pelas leis orgamentarias 

e seus creditos adicionais, respeitada a respectiva regionalizagao. 

§ 1° Para efeito desta Lei, entende-se por projetos de grande vulto os que 

tenham valor total estimado superior a sete vezes o limite estabelecido no art. 23, I, 

"c", da Lei no 8.666/93, para os projetos constantes dos orgamentos fiscal e da 

seguridade social, e de 5% (cinco por cento) do total de investimentos da entidade 

no exercicio, para os projetos constantes do orgamento de investimento das 

empresas estatais. 

§ 2° Os projetos de grande vulto somente poderao ser executados, a partir do 

exercicio de 2005, a conta de credito orgamentario especifico, vedado o empenho 

de valores a eles destinados em outra dotagao. 
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§ 3° O Poder Executivo encaminhara, ate 31 de agosto de 2004, projeto de iei 

contendo a programagao, na forma do Anexo II desta Lei, dos projetos de grande 

vulto, ainda nao especificados. 

§ 4° A extrapolagao dos limites de que trata o caput condicionara a 

continuidade da execucao fisica do projeto de grande vulto a alteragao de sua meta 

prevista no Piano Plurianual. 

§ 5° Os orgaos centrais dos sistemas de programagao financeira e de 

administragao de servigos gerais assegurarao, no ambito do Siafi e do Siasg, o 

cumprimento do disposto no § 2°. 

§ 6° As limitagoes deste artigo, bem como o disposto no caput do art. 5°, 

combinado com o inciso II do § 6° do mesmo artigo, nao se aplicam aos creditos 

extraordinarios. 

Art. 4° Os valores financeiros estabelecidos para as agoes orgamentarias sao 

estimativos, nao se constituindo em limites a programagao das despesas expressas 

nas leis orgamentarias e em seus creditos adicionais. 

Art. 5° A alteragao ou a exclusao de programas constantes do Piano 

Plurianual, assim como a inclusao de novos programas, sera proposta pelo Poder 

Executivo, por meio de projeto de lei de revisao anual ou especifico, observado o 

disposto no art. 6° desta Lei. 

§ 1° Os projetos de lei de revisao anual serao encaminhados ao Congresso 

Nacional ate o dia 31 de agosto dos exercfeios de 2004, 2005 e 2006. 

§ 2° As dotagoes orgamentarias condicionadas a aprovagao dos projetos de 

lei previstos no caput serao canceladas pelo Poder Executivo, ate 30 dias apos a 

sangao da lei orgamentaria anual ou de seus creditos adicionais, caso o projeto nao 

tenha sido aprovado pelo Congresso Nacional ate a data da aprovagao do projeto de 

lei orgamentaria anual ou de seus creditos adicionais. 

§ 3° A proposta de alteragao de programa ou a inclusao de novo programa, 

que contemple despesa obrigatoria de carater continuado, devera apresentar o 

impacto orgamentario e financeiro no periodo do Piano Plurianual, que sera 

considerado na margem de expansao das despesas obrigatorias de carater 

continuado, constante das leis de diretrizes orgamentarias e das leis orgamentarias. 

§ 4° A proposta de alteragao ou inclusao de programas, contera, no minimo: 

I - diagnostico do problema a ser enfrentado ou da demanda da sociedade a 

ser atendida; 
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II - demonstragao da compatibilidade com os mega objetivos, desafios e 

diretrizes definidos no Piano Plurianual; 

III - identificacao dos efeitos financeiros e demonstragao da exeqiiibilidade 

fiscal ao longo do periodo de vigencia do Piano Plurianual. 

§ 5° A proposta de exeiusao de programa contera exposieao das razoes que a 

justifiquem e o seu impacto nos mega objetivos, desafios e diretrizes definidos no 

Piano Plurianual. 

§ 6° Considera-se alteragao de programa: 

I - adequacao de denominacao ou do objetivo e modifieagao do publieo-alvo, 

dos indicadores ou dos indices; 

II - inclusao ou exclusao de a goes orgamentarias, ressalvado o disposto no 

art. 6°; 

III - alteragao do tipo, do tltulo, do produto, da unidade de medida e das metas 

das agoes orgamentarias; 

IV - alteragao dos valores estimados para cada agio, no periodo do Piano 

Plurianual, respeitada a respectiva regionalizagao. 

§ 7° As alteragoes no Piano Plurianual deverao ter a mesma formatagao e 

confer todos os elementos presentes nesta Lei. 

§ 8° Os codigos e os titulos dos programas e agoes do Piano Plurianual serao 

aplicados nas leis de diretrizes orgamentarias, nas leis orgamentarias e seus creditos 

adicionais e nas leis que o modifiquem. 

§ 9° Excepcionalmente, em fungao de possivel alteragao do conceito de agao 

orgamentaria a ser definido na lei de diretrizes orgamentarias para 2005, o projeto de 

lei previsto no caput podera propor agregagao ou desmembramento de agoes, 

alteragao de seus codigos, titulos e produtos, desde que nao modifique a finalidade 

das agoes e nao prejudique o disposto no art. 3°, § 3°, desta Lei. 

§ 10°. O projeto de lei previsto no caput incorporara os ajustes decorrentes da 

compatibilizagao prevista no art. 11 da lei orgamentaria para 2004. 
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Art. 6° (VETADO) 

Art. 7° Somente poderao ser contratadas operacoes de credito externo para o 

financiamento de agoes integrantes desta Lei. 

§ 1° As operagoes de credito externo que tenham como objeto o 

financiamento de projetos terao como limite contratual o valor total estimado desses 

projetos. 

§ 2° Os desembolsos das operagoes de credito externo limitar-se-ao, no 

periodo de vigencia do Piano Plurianual, aos valores financeiros previstos para as 

agoes nesta Lei. 

Art. 8° (VETADO) 

Art. 9° O Poder Executivo enviara ao Congresso Nacional, ate o dia 15 de 

setembro de cada exercicio, relatorio de avaliagao do Piano Plurianual, que confer a: 

I - avaliagao do comportamento das variaveis macroeconomicas que 

embasaram a elaboragao do Piano Plurianual, explicitando, se for o caso, as razoes 

das discrepancias verificadas entre os valores previstos e os realizados; 

II - demonstrative na forma do Anexo II desta Lei, contendo, para cada agio; 

a) os valores previstos nesta Lei e suas modificagoes; 

b) a execugao fisica e orgamentaria nos exercicios de vigencia deste 

Piano Plurianual; 

c) as dotagoes constantes da lei orgamentaria em vigor e as previstas 

na proposta orgamentaria para o exercicio subseqiiente; 

d) as estimativas das metas fisicas e dos valores financeiros, tanto das 

agoes constantes desta Lei e suas alteragoes como das novas agoes 

previstas, para os tres exercicios subsequentes ao da proposta 

orgamentaria enviada em 31 de agosto; 

III - demonstrative, por programa e por indicador, dos indices alcangados ao 

termino do exercicio anterior e dos indices finais previstos; 

IV - avaliagao, por programa, da possibilidade de alcance do indice final 

previsto para cada indicador e de cumprimento das metas, relacionando, se for o 

caso, as medidas corretivas necessarias; 
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V - justificativa, por projeto de grande vulto, da ocorrencia de execugao 

orgamentaria acumulada ao final do exercicio anterior, em valor superior ao valor 

financeiro previsto para o periodo do Piano Plurianual; 

VI - justificativa, por projeto de grande vulto, em 2005, 2006 e 2007, da 

ocorrencia de execugao orgamentaria acumulada ao final dos exercicios anteriores, 

em valor inferior a 15%, 30% e 50%, respectivamente, do valor financeiro previsto 

para o periodo do Piano Plurianual; 

VII - justificativa da nao-inclusao, na proposta de lei orgamentaria para o 

exercicio subsequente, de projetos ja iniciados ou que, de acordo com as 

respectivas datas de inicio e de termino, constantes do Piano Plurianual, deveriam 

constar da proposta, e apresentagao, para esses ultimos, de nova data prevista para 

o inicio; 

VIII - demonstrative da execugao fisica e orgamentaria, na forma do Anexo II 

desta Lei, das agoes que, por forga do art. 6o, ficaram dispensadas de serem 

discriminadas no Piano Plurianual. 

§ 1° Para atendimento ao disposto no caput, o Poder Executivo instituira 

Sistema de Avaliagao do Piano Plurianual, sob a coordenagao do Orgao Central do 

Sistema de Planejamento e Orgamento Federal. 

§ 2° O Congresso Nacional tera acesso irrestrito ao Sistema de Informagoes 

Gerenciais e de Planejamento do Piano Plurianual - Sigplan, para fins de consulta. 

§ 3° O 6rgao Central do Sistema de Planejamento e Orgamento Federal 

disponibilizara, pela Internet, resumo das informagoes constantes do Sigplan, em 

modulo especifico, para fins de consulta pela sociedade civil. 

§ 4° Fica dispensada, para o relatorio de avaliagao a ser enviado ate 15 de 

setembro de 2004, a apresentagao das informagoes previstas nos incisos II, "b", III, 

IV, V, VIII, deste artigo. 

Art. 10°. Os Orgaos do Poder Executivo responsaveis por programas, nos 

termos do Anexo III desta Lei, deverao: 

I - registrar, na forma padronizada pelo 6rgao Central do Sistema de 

Planejamento e Orgamento Federal, as informagoes referentes a execugao fisica 

das agoes constantes dos programas sob sua responsabilidade, ate 31 de margo do 

exercicio subsequente ao da execugao; 
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II - elaborar piano gerencial e piano de avaliagao dos respectivos programas, 

para apreciagao pelo Orgao Central do Sistema de Planejamento e Orgamento 

Federal; 

III - adotar mecanismos de participagao da sociedade e das unidades 

subnacionais na avaliagao dos programas. 

§ 1° O Orgao Central do Sistema de Planejamento e Orgamento Federal 

devera elaborar e divulgar, pela Internet, o relatorio de avaliagao do Piano Plurianual 

ate o dia 15 de setembro de cada exercicio. 

§ 2° O Poder Executivo podera atualizar os Anexos II e III desta Lei, em 

decorrencia de alteragao dos orgaos responsaveis pelos programas e pela execugao 

das respectivas agoes. 

Art. 11°. Os orgaos dos Poderes Legislativo e Judiciario, responsaveis por 

programas, deverao elaborar e enviar ao Orgao Central do Sistema de Planejamento 

e Orgamento Federal, piano gerencial e piano de avaliagao dos programas sob sua 

responsabilidade. 

Paragrafo unico. Aplica-se aos orgaos dos Poderes Legislativo e Judiciario, 

responsaveis por programas, o disposto no inciso I do art. 10. 

Art. 12°. O Poder Executivo podera firmar compromissos, agrupados por sub-

regioes, com Estados, Distrito Federal e Municipios, na forma de pacto de 

concertamento, definindo atribuigoes e responsabilidades das partes, com vistas a 

execugao do Piano Plurianual e de seus programas. 

§ 1° O Poder Executivo promovera a participagao da sociedade civil 

organizada na avaliagao e nas alteragoes do Piano Plurianual. 

§ 2° Os pactos de concertamento, de que trata o caput, abrangerao os 

programas e agoes que contribuam para os objetivos do Piano Plurianual, em nivel 

estadual e sub-regional, e definirao as condigoes em que a Uniao, os Estados e o 

Distrito Federal, os Municipios e a sociedade civil organizada participarao do ciclo de 

gestao deste Piano. 

Art. 13°. As metas e prioridades da Administragao Publica Federal, para o 

exercicio de 2004, correspondem aos projetos de grande vulto que, em 31 de 

dezembro de 2003, apresentaram execugao orgamentaria superior a 50% (cinquenta 

por cento) do seu valor total estimado e as atividades e operagoes especiais dos 

programas sociais constantes da lei orgamentaria para 2004. 
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Paragrafo unico. O Poder Executivo publicara, no prazo de ate 60 dias apos a 

aprovagao desta Lei, as metas e prioridades da Administracao Publica Federal para 

o exercicio de 2004, 

Art. 14°. Para efeito do disposto no § 4° do art. 2° da Lei no 10.707, de 30 de 

julho de 2003, os programas sociais sao os constantes do Anexo IV. 

Art. 15. Esta Lei entra em vigor em 1o de Janeiro de 2004. 

Brasilia, 11 de agosto de 2004; 183° da Independencia e 116° da Republiea. 

LUIZ INACIO LULA DA SILVA 

Guido Mantega 
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Anexo 2: Lei de Diretrizes Orgamentarias zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Lei n° 714, de 17 de julho de 2006 
"Dispoe sobre as diretrizes para a elaboragao da Lei 
Orgamentaria do exercicio de 2007 e da outras 
providencias". 
Autor; Dr. Lairton Gomes Goulart- Prefeito do Municipio 
Os Anexos estao disponiveis nos respectivos processos 
DR. LAIRTON GOMES GOULART, Prefeito do Municipio, faco saber que o Poder 
legislativo Municipal aprovou em 2 a Discussao e Redacao Final na 19a Sessao 
Extraordinaria, realizada no dia 11 de julho deste ano e que sanciono e promulgo a 
seguinte Lei: 

Art. 1°. Esta Lei estabelece as metas e prioridades da Administracao Publica do 
Municipio de Bertioga, relativas ao exercicio de 2007, orienta a elaboragao da 
respectiva Lei Orgamentaria e dispoe sobre assuntos determinados pela Lei 
Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000. 

Art. 2°. A elaboragao da proposta orgamentaria para 2007 abrangera os Poderes 
Legislativo, Executivo, seus Fundos e Entidades da Administragao Direta e Indireta 
observando-se os seguintes objetivos: 

I - Prioridade de investimento na area social; 
II - Austeridade na gestao dos recursos publicos; 
III - Modernizagao na agao governamental; 
IV - Principio do equilibrio orgamentario tanto na previsao como na execugao 
orgamentaria; 
V - Melhoria da infra-estrutura urbana. 

Art. 3°. O Poder Legislativo encaminhara sua proposta orgamentaria para 2007 ao 
Poder Executivo, observadas as determinagoes contidas nesta Lei, ate o dia 30 de 
agosto de 2006, para ser consolidada com as demais unidades da Administragao 
Municipal. 

Paragrafo unico. O Poder Executivo colocara a disposigao da Camara Municipal no 
minimo 30 (trinta) dias antes do prazo de encaminhamento do Projeto de Lei 
Orgamentaria, os estudos e estimativas das receitas para o exercicio de 2007, 
inclusive da receita corrente liquida, acompanhada das respectivas memorias de 
calculo, em atendimento ao art. 12, paragrafo 30 da Lei 101/00. 

Art. 4°. O BERTPREV - Instituto de Previdencia Social dos Servidores Publicos 
encaminhara sua proposta orgamentaria para 2007, observadas as determinagoes 
contidas nesta Lei, ate o dia 15 de setembro de 2006, para ser consolidada com as 
demais unidades da Administragao. 

Art. 5°. O projeto de Lei Orgamentaria sera elaborado em conformidade com as 
diretrizes fixadas nesta Lei, ao artigo 165, §§ 5°; 6°; 7°; e 8°, da Constituigao Federal, 
a Lei 4320, de 17 de margo de 1964, Lei Organica do Municipio e Lei Complementar 
101, de 04 de maio de 2000. 
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Paragrafo unico. A Lei Orgamentaria Anual compreendera: 

I - Sumario geral da receita por fontes e das despesas por funcoes de governo; 
II - Sumario geral da receita e da despesa, por categorias economicas; 
III - Sumario da receita por fontes e respectiva legislagao; 
IV - Quadro das dotacoes por unidades do governo e da administracao; 
V - Demais quadros estabelecidos pelo artigo 2°, § 2° da Lei 4320/64. 

Art. 6°. Com vistas a manter o equilibrio entre receitas e despesas, estas ultimas 
serao efetivadas guardando relagao proporciona! direta frente ao comportamento 
das receitas municipals, descontados os pagamentos relativos a divida, aos 
repasses a Camara e aos repasses para custeio do BERTPREV. 

Art. 7°. O desdobramento das receitas previstas em metas bimestrais de 
arrecadacao sera estabelecido na data indicada pelo art. 8° da LRF. 

§ 1°. A divisao em cotas mensais de desembolso para as unidades orgamentarias do 
Poder Executivo basear-se-ao na participagao da media mensal da receita corrente 
liquida - RCL, em relagao ao total anual, entre os exercicios de 2003 e 2006. 

§ 2°. A cada bimestre as cotas mensais de desembolso ja verificadas serao 
reavaliadas tomando-se por base o quanto da receita prevista, conforme artigo 8°, ja 
tera efetivado e a sua comparagao com as cotas de desembolso inicialmente 
previstas nos termos do caput. A diferenga se houver, sera deduzida da cota 
seguinte de desembolso. 

§ 3°. As despesas vinculadas a receitas de convenios, somente serao liberadas 
quando da entrada dos recursos a que se referir o respectivo convenio. 

Art. 8°. As cotas mensais de desembolso financeiro basear-se-ao nas regras do art. 
9°, nao sendo estas regras limitadoras da execugao orgamentaria. As cotas mensais 
poderao ser reavaliadas, no decorrer do exercicio, quando da necessidade de 
empenho superior ao valor da cota do mes, desde que devidamente justificado, 
recebam a anueneia da autoridade competente e sejam compensadas nas cotas 
posteriores. 

Art. 9°. Se as despesas com pessoal atingirem 95% do limite estabelecido pelos 
artigos 19 e 20 da LRF combinados com o artigo 71, somente poderao ser 
contratadas horas extras para atendimento a casos de calamidade publica, 
atendimento a saude, a fiscalizagao e casos de contingencia administrativa. 

Paragrafo unico. A autorizagao para realizagao de servigos extraordinarios, no 
ambito do Poder Executivo nas condigoes estabelecidas no caput deste artigo, e de 
exclusiva competencia do Secretario de Administragao e Finangas e ou do 
Secretario de Saude, sendo que este ultimo tern competencia apenas para os 
servigos da Secretaria de Saude. 

Art. 10. As prioridades da Administragao - Anexo I da Lei de Diretrizes 
Orgamentarias, para o exercicio de 2007 serao compatibilizadas e referendadas na 
Lei que dispoe sobre o Piano Plurianual relativo ao periodo 2006/2009. 
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Art. 1 1 . 0 Poder Executivo, tendo em vista a capacidade financeira do Municipio, 
procedera a selecao das prioridades estabelecidas no Piano Plurianual, podendo, se 
necessario, incluir programas nao elencados, desde que financiados com recursos 
de outras esferas de governo. 

Art. 12. As metas e resultados fiscais do Municipio para o exercicio de 2007 sao as 
estabelecidas no Anexo II, denominado Anexo de Metas Fiscais, integrantes desta 
Lei, desdobrado em: 

I - Demonstrative I - Metas anuais para o trienio compreendendo o ano de vigencia 
da LDO e os dois subsequentes, abrangendo a receita e a despesa total, receitas 
nao-financeiras, despesas nao financeiras, resultado nominal, divida publica 
consolidada e divida consolidada liquida, com memoria e metodologia de calculo 
justificando os resultados pretendidos; 
II - Demonstrative II - Avaliagao do cumprimento das metas fiscaisdo exercicio 
anterior; 
III - Demonstrative III - Metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos tres 
exercicios anteriores; 
IV - Demonstrative IV - Evolugao do patrimonio liquido do Municipio nos tres ultimos 
exercicios; 
V - Demonstrative V - Origem e aplicagao dos recursos obtidos com a alienagao de 
ativos; 
VI - Demonstrative VI - receitas e despesas previdenciarias e projegao atuarial do 
regime proprio de previdencia dos servidores; 
VII - Demonstrative VII - estimativa e compensagao de renuncia de receita; e 
VIII - Margem e expansao das despesas obrigatorias de carater continuado. 

Paragrafo unico. Os demonstrativos I e III de que tratam o caput sao expressos em 
valores correntes e constantes. 

Art. 13. Os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas 
publicas estao avaliados no Anexo III, denominado Anexo de Riscos Fiscais, onde 
sao informadas as providencias a serem tomadas pelo Poder Executivo caso 
venham a se concretizar. 

Art. 14. A Lei Orgamentaria contera reserva de contingencia equivalente a 1% da 
receita corrente liquida, desdobrada para atender as seguintes finalidades: 

I - cobertura de creditos adicionais suplementares, desde que com autorizagao 

legislativa 
II - atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos; e/ou 
III - nas despesas com pessoal. 
Paragrafo unico. A reserva de contingencia sera identificada pelo codigo 99999999 
em montante equivalente. 
Art. 15. Podera ser concedida qualquer vantagem prevista em Lei, aumento de 
remuneragao ou ainda proposta a criagao de empregos ou alteragao de estrutura de 
carreiras, bem como a admissao de pessoal, pelas unidades e entidades da 
Administragao Direta ou Indireta, mediante a existencia de previa dotagao 
orgamentaria suficiente para atender as projegoes de despesa de pessoal e aos 
acrescimos dela decorrentes. 
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Paragrafo unico. A alteragao do quadro de empregos permanentes da Prefeitura e 
da Camara Municipal, nas quantidades fixadas somente sera possivel nos casos de 
comprovada insufieiencia decorrente de expansao patrimonial e ou incremento fisico 
de servigos administrativos ou servigos prestados a comunidade. 

Art. 16. As despesas com juros, encargos e amortizagao da divida serao fixadas 
com base apenas nas operagoes contratadas ou com prioridade e autorizagoes 
concedidas ate a data do encaminhamento do projeto de lei orgamentaria a Camara 
Municipal. 

Art. 17. O Poder Executivo podera encaminhar a Camara Municipal Projetos de Lei 
dispondo sobre alteragoes na legislagao tributaria, especialmente sobre: 

I - revisao e atualizagao do Codigo Tributario Municipal, de forma a corrigir 
distorgoes; 
II - revogagao das isengoes tributarias que contrariem o interesse publico e a justiga 
fiscal; 
III - revisao das taxas, objetivando sua adequagao aos custos efetivos dos servigos 
prestados e ao exercicio do poder de policia do Municipio; 
IV - atualizagao da Planta Generica de Valores, ajustando-a aos movimentos de 
valorizagao do mercado imobiliario; 
V - instituigao de taxas para servigos que o Municipio eventualmente julgue de 
interesse da comunidade e necessite de fonte de custeio; 
VI - aperfeigoamento no sistema de fiscalizagao, cobranga e arrecadagao dos 
tributos. 

Art. 18. Para efeito de exclusao das normas aplicaveis a criagao, expansao ou 
aperfeigoamento de agoes governamentais que acarretem aumento da despesa, 
considera-se despesa irrelevante, aquela agio cujo montante nio ultrapasse, para 
bens e servigos, os limites dos incisos I e II do artigo 24 da Lei 8.666 de 1993, 
alterada pela Lei n° 9.648 de 1998. 

Art. 19. O Municipio podera contribuir para o custeio de despesas de outro ente da 
federagio desde que: 
I - esteja destacada na Lei Orgamentaria Anual; 
II - haja convenio previo a despesa. 

Art. 20. O Municipio podera destinar recursos para instituigoes do Setor Privado, 
atendidos os seguintes requisitos: 

I - o servigo a ser prestado pela iniciativa privada seja 
comprovadamente de destacado interesse publico; 
II - precedido de Lei que o autorize e assinatura de termo de convenio; 
III - a instituigao destinataria dos recursos esteja em dia com as suas 
obrigagoes tributarias, trabalhistas e previdenciarias; 
IV - o repasse de uma parcela so ocorra apos a prestagao de contas da 
parcela anteriormente repassada; 
V - os recursos sejam depositados em conta bancaria corrente aberta 
em banco oficial para esta finalidade; 
VI - envio de relatorio mensal dos servigos e atividades desenvolvidas. 
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Art. 21. Para atender ao disposto no artigo 45 da LRF, novos projetos poderao ser 
estimados na Lei Orgamentaria Anual, porem na liberacao de verbas sera dada 
preferencia aos projetos que estejam em andamento ate o final do exercicio de 
2006. 

Paragrafo unico. Excetuam-se da regra do caput, os projetos que serao 
sustentados por recursos provenientes de convenios. 

Art. 22. O controle dos custos dos programas financiados pelo orgamento seguirao 
as regras provenientes da Lei 8666/93, Lei de Licitagoes, e suas alteragoes 
posteriores. 

Art. 23. Os programas de agio governamental financiados com recursos do 
orgamento e iniciados no exercicio de 2007 serao avaliados atraves de relatorio 
onde conste: 

I - a situagao antes da sua entrada em funcionamento; 
II - a situagao apos a sua entrada em funcionamento; 
III - a relagao custo beneficio, se de possivel mensuragao, entre as situagoes dos 
incisos I e II. 

Art. 24. A proposta orgamentaria para o ano de 2007 atendera as metas e 
prioridades estabelecidas no anexo que integra esta Lei e ainda as seguintes 
disposigSes: 

I - as unidades orgamentarias projetarao suas despesas correntes ate o limite fixado 
para o ano em curso consideradas as suplementagoes, ressalvados os casos de 
aumento ou diminuigao dos servigos a serem prestados; 
II - As receitas e as despesas serao estimadas, tomando-se por base o indice de 
inflagao apurado nos ultimos doze meses, a tendencia e o comportamento da 
arrecadagao municipal mes a mes, tendo em vista, principalmente, os reflexos da 
politica macro economica do Governo Federal; 
III - Na estimativa da receita considerar-se-a a tendencia do presente exercicio e o 
incremento da arrecadagao decorrente das modificagoes na Legislagao Tributaria; 
IV - no projeto de lei orgamentaria a despesa sera discriminada por categoria 
economica, grupo de despesas, modalidade de aplicagao e elemento economico 
da despesa. 

Art. 25. Caso ocorra frustragao das metas de arrecadagao da receita, deverao os 
Poderes Executivo e Legislativo, respectivamente, por decreto e ato da mesa, 
determinar a limitagao de empenho, objetivando assegurar o equilibrio entre a 
receita e a despesa. 

Paragrafo unico. A limitagao de que trata este artigo sera determinada por unidade 
orgamentaria e tera como base percentual de redugao proporcional ao deficit de 
arrecadagao. 

Art. 26. Os atos relativos a coneessao ou ampliagao de incentivo ou beneficio 
tributario que importem em renuncia de receita deverao obedecer as disposigoes da 
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Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000, devendo estar acompanhados do 
demonstrative do impacto orcamentario-financeiro a que se refere seu artigo 14. 

Paragrafo unico. Excluem-se os atos relativos ao cancelamento de debitos cujos 
montantes sejam inferiores aos dos respectivos custos de cobranga. 

Art. 27. O orcamento da Camara Municipal de Bertioga sera fixado pela lei 
orgamentaria e sera adequado mediante abertura de credito adicional suplementar, 
por decreto do Poder Executivo, no limite previsto no inciso I, do artigo 29A da 
Constituigao Federal, sendo que comissao paritaria, formada por servidores da 
Prefeitura e da Camara, elaborara os estudos no mes de margo de 2007, para 
subsidiar a elaboragao do referido decreto. 

Paragrafo unico. O valor do credito adicional suplementar nao sera incluido dentro 
dos limites de abertura de credito adicional concedidos ao Poder Executivo. 

Art. 28. O Poder Executivo consignara recursos no seu orgamento vinculados ao 
pagamento dos precatorios judiciais apurados ate o dia 01 de julho de 2006, 
conforme art. 100, paragrafo 1° da Constituigao Federal. 

Art. 29. A proposta orgamentaria que o Poder Executivo encaminhar ao Poder 
Legislativo ate o dia 30 de setembro, comporse-a de: 

I - Mensagem; 
II - Projeto de Lei Orgamentaria; 
III - Tabelas explicativas da receita e despesas nos termos do artigo 22 da Lei 
4320/64. 
IV - Descrigao sucinta de cada Unidade Orgamentaria, com suas principals 
finalidades e a legislagao criadora. 

Art. 30. Os programas relacionados no anexo I que tern natureza semelhante, 
visando uma melhor execugao orgamentaria, serao agrupados quando da 
elaboragao da Lei Orgamentaria Anual atraves da denominagao Programa 
Orgamentario, a cada urn correspondente. 

Art. 31. O Poder Executivo podera transpor, remanejar ou transferir recursos do 
orgamento da despesa com autorizagao do Poder Legislativo. 

Art. 32. O Poder Executivo nao esta autorizado, nos termos do inc. VI, do artigo 167 
da Constituigao Federal, a abrir creditos adicionais suplementares. 

Art. 33. Sao vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesas, que 
viabilizem a execugao das mesmas, sem o cumprimento dos arts. 15 e 16, da Lei 
Complementar Federal n° 101, de 2000. 

Art. 34. A Contabilidade registrara os atos e os fatos, relativos a gestao 
orgamentario-financeira, que tenham efetivamente ocorrido, sem prejuizo das 
responsabilidades e das providencias derivadas do artigo anterior. 
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Art. 35. Os valores das metas fiscais em anexo devem ser vistos como indicativo e, 
para tanto, ficam admitidas variagoes, de forma a acomodar a trajetoria que as 
determinem, ate o envio do projeto de Lei Orgamentaria Anual para 2007. 

Art. 36. Os repasses mensais de recursos ao Poder Legislativo serao efetuados 
sempre ate o dia 20 de cada mes, no valor correspondente ao duodecimo do 
orgamento aprovado pela Lei Orgamentaria Anual, que corresponded ao limite legal 
previsto na Constituigao Federal. 

Art. 37. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao. 

Art. 38. Revogam-se as disposigoes em contrario. 

Bertioga, 17 de julho de 2006. 
DR. LAIRTON GOMES GOULART 
Prefeito do Municipio 
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Anexo 3: Lei Orgamentaria Anual 

LEI N° 11.451. DE 7 DE FEVEREIRO DE 2007. 
Estima a receita e fixa a despesa da Uniao para o exercicio financeiro de 2007. 

0 PRESIDENTE DA REPUBLICA Faco saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPlTULO I 

DAS DISPOSICOES PRELIMINARES 

Art. 1 s Esta Lei estima a receita da Uniao para o exercicio financeiro de 2007, 

no montante de R$ 1.575.880.625.693,00 (urn trilhao, quinhentos e setenta e cinco 

bilhoes, oitocentos e oitenta miihoes, seiscentos e vinte e cinco mil, seiscentos e 

noventa e tres reais) e fixa a despesa em igual valor, compreendendo, nos termos 

do art. 165, § 5°, da Constituigao e dos arts. 6 2, 7- e 61 da Lei de Diretrizes 

Orgamentarias para 2007: 

1 - o Orgamento Fiscal referente aos Poderes da Uniao, seus fundos, orgaos e 

entidades da Administragao Publica Federal direta e indireta, inclusive fundagoes 

instituidas e mantidas pelo Poder Publico; 

II - o Orgamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e 

orgaos a ela vinculados, da Administragao Publica Federal direta e indireta, bem 

como os fundos e fundagoes instituidos e mantidos pelo Poder Publico; e 

III - o Orgamento de Investimento das empresas em que a Uniao, direta ou 

indiretamente, detem a maioria do capital social com direito a voto. 

CAPlTULO II 

DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
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SecaoI 

Da Estimativa da Receita 

Art.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2- A receita total estimada nos Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social 

e de R$ 1.526.143.386.099,00 (um trilhao, quinhentos e vinte e seis bilhoes, cento e 

quarenta e tres miihoes, trezentos e oitenta e seis mil e noventa e nove reais) 

incluindo a proveniente da emissao de titulos destinada ao refinanciamento da divida 

publica federal, interna e externa, em observancia ao disposto no art. 5°, § 2° da Lei 

Complementar n s 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, na 

forma detalhada nos Anexos a que se referem os incisos I e IX do art. 11 desta Lei e 

assim distribuida: 

I - Orgamento Fiscal: R$ 558.325.791.220,00 (quinhentos e cinquenta e oito 

bilhoes, trezentos e vinte e cinco miihoes, setecentos e noventa e um mil, duzentos 

e vinte reais), excluida a receita de que trata o inciso III deste artigo; 

II - Orgamento da Seguridade Social: R$ 312.066.444.390,00 (trezentos e doze 

bilhoes, sessenta e seis miihoes, quatrocentos e quarenta e quatro mil, trezentos e 

noventa reais); e 

III - Refinanciamento da divida publica federal: R$ 655.751.150.489,00 

(seiscentos e cinquenta e cinco bilhoes, setecentos e cinquenta e um miihoes, cento 

e cinquenta mil, quatrocentos e oitenta e nove reais), constantes do Orgamento 

Fiscal. 

Segao II 

Da Fixagao da Despesa 

Art. 3 s A despesa total fixada nos Orgamentos Fiscal e da Seguridade Social e 

de R$ 1.526.143.386.099,00 (um trilhao, quinhentos e vinte e seis bilhoes, cento e 

quarenta e tres miihoes, trezentos e oitenta e seis mil e noventa e nove reais), 

incluindo a relativa ao refinanciamento da divida publica federal, interna e externa, 

em observancia ao disposto no art. 5 a, § 2 a, da Lei de Responsabilidade Fiscal, e no 
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art. 81 da Lei de Diretrizes Orgamentarias para 2007, na forma detalhada entre os 

orgaos orgamentarios no Anexo II e assim distribuida: 

I - Orgamento Fiscal: R$ 531.326.878.555,00 (quinhentos e trinta e um bilhoes, 

trezentos e vinte e seis miihoes, oitocentos e setenta e oito mil e quinhentos e 

cinquenta e cinco reais), excluidas as despesas de que trata o inciso III deste artigo; 

II - Orgamento da Seguridade Social: R$ 339.065.357.055,00 (trezentos e trinta 

e nove bilhoes, sessenta e cinco miihoes, trezentos e cinquenta e sete mil e 

cinquenta e cinco reais); e 

III - Refinanciamento da divida publica federal: R$ 655.751.150.489,00 

(seiscentos e cinquenta e cinco bilhoes, setecentos e cinquenta e um miihoes, cento 

e cinquenta mil, quatrocentos e oitenta e nove reais), constantes do Orgamento 

Fiscal. 

Paragrafo unico. Do montante fixado no inciso II deste artigo, a parcela de R$ 

26.998.912.665,00 (vinte e seis bilhoes, novecentos e noventa e oito miihoes, 

novecentos e doze mil e seiscentos e sessenta e cinco reais) sera custeada com 

recursos do Orgamento Fiscal. 

Segao III 

Da Autorizagao para a Abertura de Creditos Suplementares 

Art. 4 s Fica autorizada a abertura de creditos suplementares, restritos aos 

valores constantes desta Lei, observado o disposto no paragrafo unico do art. 8 f i da 

Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei de Diretrizes Orgamentarias para 2007, 

desde que as alteragoes promovidas na programagao orgamentaria sejam 

compativeis com a obtengao da meta de resultado primario estabelecida no Anexo 

de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orgamentarias para 2007, respeitados os 

limites e condigoes estabelecidos neste artigo, para suplementagao de dotagoes 

consignadas: 

I - a cada subtitulo, ate o limite de 10% (dez por cento) do respectivo valor, 

mediante a utilizagao de recursos provenientes de: 
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a) anulagao parcial de dotagoes, limitada a 10% (dez por cento) do valor do 

subtitulo objeto da anulacao; 

b) reserva de contingencia, inclusive a conta de recursos proprios e vinculados, 

observado o disposto no art. 5 s, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal; 

c) excesso de arrecadagao de receitas proprias, desde que para alocagao nos 

mesmos subtitulos em que os recursos dessas fontes foram originalmente 

programados, observado o limite de 40% (quarenta por cento) da dotagao inicial; e 

d) ate 10% (dez por cento) do excesso de arrecadagao de receitas do Tesouro 

Nacional; 

II - aos grupos de natureza de despesa "3 - Outras Despesas Correntes", "4 -

Investimentos" e "5 - Inversoes Financeiras", mediante utilizagao de recursos 

provenientes da anulagao de dotagoes consignadas a esses grupos, no ambito do 

mesmo subtitulo, sendo a suplementagao limitada a 25% ( vinte e cinco por cento) 

da soma das referidas dotagoes; 

III - ao atendimento de despesas decorrentes de sentengas judiciais 

transitadas em julgado, inclusive daquelas consideradas de pequeno valor nos 

termos da legislagao vigente e relativas a debitos periodicos vincendos, mediante a 

utilizagao de recursos provenientes de: 

a) reserva de contingencia, inclusive a conta de recursos proprios e vinculados, 

observado o disposto no art. 5 s, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal; 

b) anulagao de dotagoes consignadas a grupos de natureza de despesa no 

ambito do mesmo subtitulo; 

c) anulagao de dotagoes consignadas a essa finalidade, na mesma ou em 

outra unidade orgamentaria; 

d) ate 10% (dez por cento) do excesso de arrecadagao de receitas proprias e 

do Tesouro Nacional; e 

e) superavit financeiro apurado em balango patrimonial do exercicio de 2006; 
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IV - ao atendimento de despesas com juros e encargos da divida, mediante a 

utilizagao de recursos provenientes da anulagao de dotagoes consignadas a essa 

finalidade ou a amortizagao da divida, na mesma ou em outra unidade orgamentaria; 

V - ao atendimento de despesas com amortizagao da divida publica federal, 

mediante a utilizagao de recursos provenientes de: 

a) anulagao de dotagoes consignadas a essa finalidade ou ao pagamento de 

juros e encargos da divida, na mesma ou em outra unidade orgamentaria; 

b) excesso de arrecadagao decorrente dos pagamentos de participagoes e 

dividendos pelas entidades integrantes da Administragao Publica Federal indireta, 

inclusive os relativos a lucros acumulados em exercicios anteriores; 

c) superavit financeiro da Uniao, apurado no balango patrimonial do exercicio 

de 2006, nos termos do art. 43, §§ 1 2 , inciso I, e 2 a, da Lei n s 4.320, de 17 de margo 

de 1964; e 

d) resultado positivo do Banco Central do Brasil, observado o disposto no art. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7° da Lei de Responsabilidade Fiscal; 

VI - ao atendimento das despesas com pessoal e encargos sociais, inclusive as 

decorrentes da revisao geral anual de remuneragao dos servidores publicos federais 

e dos militares das Forgas Armadas prevista no art. 37, inciso X, da Constituigao e 

nos arts. 93 e 94 da Lei de Diretrizes Orgamentarias para 2007, mediante a 

utilizagao de recursos oriundos da anulagao de dotagoes consignadas: 

a) a esse grupo de natureza de despesa no ambito do respectivo Poder e do 

Ministerio Publico da Uniao; e 

b) aos grupos de natureza de despesa "3 - Outras Despesas Correntes", "4 -

Investimentos" e "5 - Inversoes Financeiras" constantes do mesmo subtitulo ate o 

limite de 40% (quarenta por cento) da soma dessas dotagoes; 

VII - a subtitulos aos quais foram alocadas receitas de operagoes de credito 

previstas nesta Lei, mediante a utilizagao de recursos decorrentes da variagao 

monetaria ou cambial dessas operagoes; 
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VIII - ao atendimento das mesmas agoes em execugao no ano de 2006, no 

caso das empresas publicas e das sociedades de economia mista integrantes dos 

Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social, ate o limite dos saldos orcamentarios 

dos respectivos subtitulos aprovados no exercicio de 2006, mediante a utilizagao de 

superavit financeiro apurado no balango patrimonial do exercicio de 2006, nos 

termos do art. 43, §§ 1 2 , inciso I, e 2° da Lei n s 4.320, de 1964; 

IX - a subtitulos aos quais possam ser alocados recursos oriundos de doagoes 

e convenios, observada a destinagao prevista no instrumento respectivo; 

X - ao atendimento do refinanciamento, juros e outros encargos da divida 

publica federal, mediante a utilizagao de recursos decorrentes da emissao de titulos 

de responsabilidade do Tesouro Nacional, ate o limite de 20% (vinte por cento) do 

montante do refinanciamento da divida publica federal estabelecido no art. 3 f i, inciso 

III, desta Lei; 

XI - ao atendimento de transferencias de que trata o art. 159 da Constituigao, 

bem como daquelas devidas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municipios 

decorrentes de vinculagoes legais, mediante a utilizagao do superavit financeiro 

correspondente apurado no balango patrimonial da Uniao do exercicio de 2006, nos 

termos do art. 43, §§ 1 2 , inciso I, e 2° da Lei n f i 4.320, de 1964; 

XII - ao atendimento de despesas com equalizagio de pregos nas agoes 

destinadas a execugao da Politica de Garantia de Pregos Minimos, Formagao e 

Administragao de Estoques Reguladores e Estrategicos de produtos agropecuarios, 

mediante a utilizagao de recursos provenientes de anulagao de dotagoes 

consignadas a essas despesas no ambito do orgao "Operagoes Oficiais de Credito"; 

XIII - ao atendimento de despesas com beneficios previdenciarios, mediante a 

utilizagao de recursos provenientes de anulagao de dotagoes consignadas a essas 

despesas no ambito do Fundo do Regime Geral de Previdencia Social; 

XIV - ao atendimento de despesas da agio "0413 - Manutengao e Operagao 

dos Partidos Politicos" no ambito da unidade orgamentaria "14901 - Fundo 

Partidario", mediante a utilizagao de recursos provenientes de: 
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a) superavit financeiro apurado no balango patrimonial do exercicio de 2006; e 

b) excesso de arrecadagao de receitas proprias e vinculadas, nos termos do 

art. 43, §§ 1 2 , inciso II, 3 s e 4 a , da Lei n 2 4.320, de 1964; 

XV - ao atendimento de despesas no ambito das Instituigoes Federals de 

Ensino Superior, dos Centros Federals de Educagao Tecnologica e das Escolas 

Agrotecnicas Federais, classificadas nos grupos de natureza de despesa "3 - Outras 

Despesas Correntes", "4 - Investimentos" e "5 - Inversoes Financeiras", mediante a 

utilizagao de recursos provenientes de: 

a) anulagao de ate 50% (cinquenta por cento) do total das dotagoes 

orgamentarias consignadas a esses grupos no ambito de cada uma das entidades; e 

b) excesso de arrecadagao de receitas proprias geradas por essas entidades, 

nos termos do art. 43, §§ 1 2 , inciso II, 3 2 e 4 2 , da Lei n 2 4.320, de 1964; 

XVI - ao atendimento de despesas de acordo com as finalidades e os 

montantes previstos na unidade orgamentaria "Reserva de Contingencia"; 

XVII - ao atendimento de despesas no ambito das agendas reguladoras, do 

Fundo de Universalizagao dos Servigos de Telecomunicagoes - FUST, do Fundo 

para o Desenvolvimento Tecnologico das Telecomunicagoes - FUNTTEL e dos 

fundos setoriais de ciencia e tecnologia constantes do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico - FNDCT, mediante a utilizagao dos 

respectivos: 

a) superavits financeiros apurados nos balangos patrimoniais de 2006; 

b) excessos de arrecadagao de receitas proprias e vinculadas, nos termos do 

art. 43, §§ 1 a , inciso II, 3 2 e 4 a , da Lei n a 4.320, de 1964; e 

c) reservas de contingencia a conta de recursos proprios e vinculados 

constantes desta Lei; 

XVIII - ao atendimento de despesas da acao "0E36 - Complementagao da 

Uniao ao Fundo de Manutengao e Desenvolvimento da Educagao Basica e de 
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Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB", mediante a utilizagao de 

recursos provenientes de: 

a) superavit financeiro apurado no balango patrimonial de 2006; 

b) excesso de arrecadagao de receitas vinculadas, nos termos do art. 43, §§ 

1 s , inciso II, 3 f i e 4 f i, da Lei n f i 4.320, de 1964; e 

c) anulagao parcial ou total de dotagoes alocadas aos subtitulos dessa agio; 

XIX - ao pagamento de beneficios a servidor publico, admitido no exercicio de 

2007, mediante a utilizagao de recursos alocados ao Ministerio do Planejamento, 

Orgamento e Gestio no grupo de natureza de despesa "3 - Outras Despesas 

Correntes" do subtitulo "Pagamento de Pessoal decorrente de Provimentos por meio 

de Concursos Publicos - Nacional"; 

XX - ao atendimento de programagoes constantes do Anexo VII desta Lei, 

mediante o remanejamento de ate 30% (trinta por cento) do montante das dotagoes 

orgamentarias constantes desta Lei com o identificador de resultado primario "3"; 

XXI - ao atendimento de despesas no ambito do programa "0637 - Servigo de 

Saude das Forgas Armadas", mediante a utilizagao de recursos provenientes de 

excesso de arrecadagao de receitas proprias, nos termos do art. 43, §§ 1 s , inciso II, 

3 f i e 4 s , da Lei n s 4.320, de 1964. 

§ 1 2 Os limites referidos no inciso I e respectiva alinea "a" deste artigo, 

poderao ser ampliados quando o remanejamento ocorrer: 

I - no ambito do mesmo programa, desde que o cancelamento nao incida sobre 

subtitulos derivados integralmente de emendas individuals ao Projeto de Lei 

Orgamentaria para 2007, para 20% (vinte por cento); 

II - para o atendimento dos beneficios auxilio-alimentagao ou refeigio, 

assistencia medica e odontologica, assistencia pre-escolar e auxilio-transporte aos 

servidores e empregados, para 30% (trinta por cento). 



74 

§ 2° A autorizagao de que trata este artigo fica condicionada a publicagao, ate 

o dia 15 de dezembro de 2007, do ato de abertura do credito suplementar. 

Art. 5 s Fica o Poder Executivo autorizado a abrir creditos suplementares a 

conta de recursos de excesso de arrecadagao, nos termos do art. 43, §§ 1-, inciso II, 

3- e 4-, da Lei n s 4.320, de 1964, destinados: 

I - a transferencias aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municipios, 

decorrentes de vinculagoes constitucionais ou legais; 

II - aos fundos constitucionais de financiamento do Norte, Nordeste e Centro-

Oeste, nos termos da Lei n- 7.827, de 27 de setembro de 1989, alterada pelas Leis 

n - 9.808, de 20 de julho de 1999, e 10.177, de 12 de Janeiro de 2001; e 

III - ao Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, mediante a utilizagao de 

recursos das contribuigoes para o Programa de Integragao Social - PIS e o 

Programa de Formagao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP, inclusive da 

parcela a que se refere o art. 239, § 1 f i , da Constituigao. 

CAPlTULO III 

DO ORCAMENTO DE INVESTIMENTO 

SegaoI 

Das Fontes de Financiamento 

Art. 6 s As fontes de recursos para financiamento das despesas do Orgamento 

de Investimento somam R$ 49.737.239.594,00 (quarenta e nove bilhoes, setecentos 

e trinta e sete miihoes, duzentos e trinta e nove mil e quinhentos e noventa e quatro 

reais), conforme especificadas no Anexo III. 

Segao II 

Da Fixagao da Despesa 

Art. 7- A despesa do Orgamento de Investimento e fixada em R$ 

49.737.239.594,00 (quarenta e nove bilhoes, setecentos e trinta e sete miihoes, 
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duzentos e trinta e nove mil e quinhentos e noventa e quatro reais), cuja distribuicao 

por orgao orgamentario consta do Anexo IV. 

Segao III 

Da Autorizagao para a Abertura de Creditos Suplementares 

Art. 8- Fica o Poder Executivo autorizado a abrir creditos suplementares, 

observados os limites e condigoes estabelecidos neste artigo, restritos aos valores 

constantes desta Lei, desde que as alteragoes promovidas na programagao 

orgamentaria sejam compativeis com a obtengao da meta de resultado primario 

estabelecida no Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orgamentarias para 

2007, para as seguintes finalidades: 

I - suplementagao de subtitulo, ate o limite de 10% ( dez por cento) do 

respectivo valor, constante desta Lei, mediante geragao adicional de recursos ou 

anulagao parcial de dotagoes orgamentarias da mesma empresa; 

II - atendimento de despesas relativas a agoes financiadas com recursos do 

Tesouro Nacional, aprovadas em exercicios anteriores e em execugao no exercicio 

de 2007, mediante a utilizagao do saldo desses recursos em favor da 

correspondente empresa; e 

III - realizagao das correspondentes alteragoes no Orgamento de Investimento, 

decorrentes da abertura de creditos suplementares ou especiais aos Orgamentos 

Fiscal e da Seguridade Social. 

Paragrafo unico. A autorizagao de que trata este artigo fica condicionada a 

publicagao, ate o dia 15 de dezembro de 2007, do ato de abertura do credito 

suplementar. 



76 

CAPlTULO IV 

DA AUTORIZAGAO PARA CONTRATACAO DE OPERACOES DE CREDITO E 

EMISSAO DE TiTULOS DA DIVIDA AGRARIA 

Art. 9° Em cumprimento ao disposto no art. 32, § 1°, inciso I, da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, ficam autorizadas a contratagao das operagoes de credito 

incluidas nesta Lei, nos termos do art. 39 da Lei de Diretrizes Orgamentarias para 

2007, e a emissao de Titulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional para o 

atendimento das despesas previstas nesta Lei com essa receita, nos termos do art. 

82 da Lei de Diretrizes Orgamentarias para 2007, sem prejuizo do que estabelece o 

art. 52, inciso V, da Constituigao, no que se refere as operagoes de credito externas. 

Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a emitir ate 27.623.774 (vinte e sete 

miihoes, seiscentos e vinte e tres mil, setecentos e setenta e quatro) Titulos da 

Divida Agraria, para atender ao programa de reforma agraria no exercicio de 2007, 

nos termos do § 4 e do art. 184 da Constituigao, vedada a emissao com prazos 

decorridos ou inferiores a dois anos. 

CAPlTULO V 

DAS DISPOSICOES FINAIS 

Art. 11. Integram esta Lei, incluindo os mencionados nos arts. 2°, 3°, 6 s ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 7-

desta Lei, os Anexos: 

I - receita estimada nos Orgamentos Fiscal e da Seguridade Social, por 

categoria economica e fonte; 

II - distribuigao da despesa fixada nos Orgamentos Fiscal e da Seguridade 

Social, por orgao orgamentario; 

III - discriminagao das fontes de financiamento do Orgamento de investimento; 

IV - distribuigao da despesa fixada no Orgamento de Investimento, por orgao 

orgamentario; 
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V - autorizagoes especfficas de que trata o art. 169, § 1 2 , inciso II, da 

Constituigao, relativas a despesas de pessoal e encargos sociais, conforme 

estabelece o art. 92 da Lei de Diretrizes Orgamentarias para 2007; 

VI - relagao dos subtitulos relativos a obras e servigos com indicios de 

irregularidades graves, indicados pelo Tribunal de Contas da Uniao, conforme 

previsto no art. 9 2, § 2 s , da Lei de Diretrizes Orgamentarias para 2007; 

VII - programagao do "Projeto-Piloto de Investimentos Publicos - PPI", 

classificada nesta Lei com o identificador de resultado primario "3", nos termos do 

art. 3 2 da Lei de Diretrizes Orgamentarias para 2007; 

VIII - quadras orgamentarios consolidados, relacionados no Anexo II da Lei de 

Diretrizes Orgamentarias para 2007; 

IX - discriminagao das receitas dos Orgamentos Fiscal e da Seguridade Social; 

X - discriminagao da legislagao da receita e da despesa dos Orgamentos Fiscal 

e da Seguridade Social; 

XI - programa de trabalho das unidades orgamentarias e o detalhamento dos 

creditos orgamentarios dos Orgamentos Fiscal e da Seguridade Social; e 

XII - programa de trabalho das unidades orgamentarias e o detalhamento dos 

creditos orgamentarios do Orgamento de Investimento. 

§ 1 2 A implementagao das medidas constantes do Anexo V desta Lei fica 

condicionada a observancia dos respectivos limites no exercicio de 2007 e desde 

que o impacto orgamentario-financeiro anualizado nao seja superior ao dobro dos 

referidos limites. 

§ 2 2 Qualquer contrato, convenio, etapa, parcela e subtrechos ou, se for o 

caso, seus respectivos subtitulos, que nao constar da relagao de que trata o inciso 

VI deste artigo nao sofre nenhuma restrigao por parte do Congresso Nacional quanta 

a sua execugao fisica, financeira e orgamentaria, inclusive para efeito de pagamento 

de importancias inscritas em restos a pagar, o mesmo aplicando-se aqueles que 
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forem excluidos da mencionada relagao durante o exercicio financeiro de 2007, a 

partir da data da sua exclusao. 

§ 3 s Os subtitulos e, se for o caso, os respectivos contratos, convenios, 

etapas, parcelas ou subtrechos que constam da relagao de que trata o inciso VI 

deste artigo poderao, excepcionalmente, receber recursos orgamentarios e 

financeiros exclusivamente para aplicagao na adequagao do projeto basico ou do 

projeto executivo ou em estudos tecnicos necessarios a obtengao de licenciamentos 

urbanisticos ou ambientais, desde que tais adequagoes ou estudos tecnicos sejam 

expressamente exigidos para o saneamento das irregularidades apontadas. 

§ 4 a O Anexo a que se refere o inciso VII deste artigo sera ajustado, por 

portaria do Ministro de Estado do Planejamento, Orgamento e Gestao, em 

decorrencia da abertura de creditos adicionais. 

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao. 

Brasilia, 7 de fevereiro de2007; 186 2da Independencia e 119s da 

Republica. 

LUIZ INACIO LULA DA SILVA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Paulo Bernardo Silva 
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Anexo 4; Demonstrativo Simplificado do Relatorio Resumido da Execugao 

Orgamentaria 

Municipio de TROMBUDO CENTRAL 

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUGAO ORGAMENTARIA 

ORQAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

JANEIRO A JUNHO 2006/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO 

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL 

LRF, Art. 4 8 - Anexo XVIII R $zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 t o o 

BALANCO ORGAMENTARIO - RECEITAS 
No Semestre Ate o Semestre 

PrevisSo Inicial da Receita 

PrevisSo Atualizada da Receita 

Receitas Realizadas 

Deficit Orcamentario 

Saldos de Exercicios Anteriores 

3 . 6 8 6 . 5 4 1 , 6 0 

0 ,00 

0 , 0 0 

7 . 7 6 2 . 3 4 8 , 3 1 

7 . 7 6 2 . 3 4 8 , 3 1 

3 . 6 8 6 . 5 4 1 , 6 0 

0 ,00 

0 , 0 0 

BALANCO ORQAMENTARIO - DESPESAS 
No Semestre Ate o Semestre 

DotacSo Inicial 

Dotacao Atualizada 

Despesas Ernpenhadas 

Despesas Liquidadas 

Superavit Orgarnentano 

3 . 6 7 8 . 6 4 4 , 9 4 

3 . 4 9 7 . 6 4 7 , 5 0 

1 8 8 . 8 9 4 , 1 0 

7 . 7 6 2 . 3 4 8 , 3 1 

7 . 7 6 2 . 3 4 8 , 3 1 

3 . 6 7 8 . 6 4 4 , 9 4 

3 . 4 9 7 . 6 4 7 , 5 0 

1 8 8 . 8 9 4 , 1 0 

DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO 
No Semestre Ate o Semestre 

Despesas Ernpenhadas 

Despesas Liquidadas 

3 . 6 7 8 . 6 4 4 , 9 4 

3 . 4 9 7 . 6 4 7 , 5 0 

3 . 6 7 8 . 6 4 4 , 9 4 

3 . 4 9 7 . 6 4 7 , 5 0 

RECEITA CORRENTE LfQUIDA - RCL 
Ate o Semestre 

Receita Corrente Liquida 6 . 6 9 0 . 2 4 1 , 7 0 

RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA 
No Semestre Ate o Semestre 

Regime Prtprio de Previdencia Social dos Servidores Publicos 

Receitas Previdenciarias (III) 

Despesas Previdenciarias (IV) 

Resultado Previdenciario (III - IV) 

0 ,00 

0 , 0 0 

0 ,00 

0 , 0 0 

0 , 0 0 

0 , 0 0 

RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO 

Meta Fixada no 
Anexo de Metas 

Fiscais da LDO (a) 

Resultado Apurado 
ate o Semestre (b) 

% em RelacSo S Meta 
(b/a) 

Resultado Nominal 

Resultado Prim^rio 

3 2 . 0 0 0 , 0 0 

3 1 . 2 4 6 , 5 3 

- 1 9 2 . 4 2 5 , 2 8 

1 8 0 . 9 4 8 , 9 7 

- 6 0 1 , 3 3 

5 7 9 , 1 0 

MOVIMENTACAO DOS RESTOS A PAGAR 
Inscricao Cancelamento ate o 

Semestre 

Pagamento ate o 
Semestre 

Saldo 
a Pagar 

OR PODER E MINISTERIO PUBLICO 

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 

EXECUTIVO 

LEGISLATIVO 

RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS 

EXECUTIVO 

1 1 3 . 8 3 7 , 1 1 

1 1 1 . 4 2 0 , 7 3 

2 . 4 1 6 , 3 8 

2 1 . 0 6 0 , 5 5 

2 1 . 0 6 0 , 5 5 

6 9 , 5 0 

6 9 , 5 0 

0 , 0 0 

1 7 5 , 0 0 

1 7 5 , 0 0 

3 3 . 6 0 6 , 3 5 

3 3 . 4 3 1 , 6 3 

1 7 4 , 7 2 

1 5 . 7 9 8 , 4 9 

1 5 . 7 9 8 , 4 9 

8 0 . 1 6 1 , 2 6 

7 7 . 9 1 9 , 6 0 

2 . 2 4 1 , 6 6 

5 . 0 8 7 , 0 6 

5 . 0 8 7 , 0 6 

OTAL: 134.897,66 244,50 49.404,84 85.248,32 

DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 

Valor apurado ate o 
Semestre 

Limites Constitucionais Anuais 

DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 

Valor apurado ate o 
Semestre 

% Minimo a Aplicar 
no Exericio 

% Aplicado ate o 
Semestre 

inimo Anual de 2 5 % dos Impostos na Manutencao e Desenvolvimento do Ensino -

DE 

jnimo Anual de 6 0 % das Despesas com MDE no Ensino Fundamental 

inimo Anual de 6 0 % do FUNDEF na RemuneracSo dos Professores do Ensino 
indamental 

7 2 4 . 1 5 9 , 7 3 

4 4 1 . 6 1 7 , 2 4 

2 1 3 . 2 7 7 , 0 0 

2 5 % 

6 0 % 

6 0 % 

2 5 , 7 9 

6 2 , 9 1 

6 3 , 1 4 

RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL 
Valor apurado ate o 

Semestre 
Saldo a Realizar 

eceita de Operacao de Credito 

espesa de Capital Liquida 

0 , 0 0 

1 7 3 . 3 9 3 , 0 7 

2 8 0 . 0 0 0 , 0 0 

1.064.668,33 
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Municipio de TROMBUDO CENTRAL 

DEMONSTRAT1VO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA 

ORQAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

JANEIRO A JUNHO 2006/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO 

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL 

LRF, Art, 48 - Anexo XVIII R$ 1,00 

PROJECAO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDENCIA 2006 2016 2026 2041 

Regime Prdprio de Previdencia Social dos Servidores Publicos 

Receitas Previdencterias (III) 

Despesas Previdenciarias (IV) 

Resultado Previdenciario (III - IV) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

RECEITA DA ALIENACAO DE ATIVOS E APUCACAO DOS RECURSOS 
Valor apurado ate o 

Semestre 
Saldo a Realizar 

Receita de Capital Resultante da AlienagSo de Ativos 

Aplicagao dos Recursos da Alienacio de Ativos 

0,00 

0,00 

25.000,00 

10.000,00 

DESPESAS COM ACOES E SERVIQOS PUBLICOS DE SAUDE 

Valor apurado ate o 
Semestre 

Limite Constitucional Anual 

DESPESAS COM ACOES E SERVIQOS PUBLICOS DE SAUDE 

Valor apurado ate o 
Semestre 

% Mfnimo a Aplicar 
no Exercicio 

% Aplicado ate o 
Semestre 

Despesas Pr6prias com Ac6es e Servigos Publicos de Saude 465.675,31 15,00 96,22 



Anexo 5: Relatorio da Gestao Fiscal 

Municipio de TROMBUDO CENTRAL - Poder Executivo 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL 

RELATORIO DA GESTAO FISCAL 

DEMONSTRATIVO DOS LIMITES 

ORQAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

Ate o 2° Semestre de 2006 

L.R.F., Artigo 48 - Anexo Vli RS 1,00 

DESPESAS COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL 

Total da Despesa Liquida com Pessoal para fins de apuragao do Limite - TPD 

Limite Maximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) 

Limite Prudencial (§ Onico, Art. 22 da LRF) 

3.675.858,00 

3.869.729,95 

3.676.243,45 

51,29 

54,00 

51,30 

DIVIDA VALOR % SOBRE A RCL 

Divida Consolidada Liquida 

Limite Definido por Resolugao do Senado Federal 

-391.063,48 

8.599.399,88 

-5,46 

120,00 

GARANTIA DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL 

Total das Garantias 

Limite Definido por Resolugao do Senado Federal 

0,00 

1.576.556,65 

0,00 

22,00 

OPERACOES DE CREDITO VALOR % SOBRE A RCL 

Operacoes de Credito Internas e Extemas 

Operagoes de Credito por AntecipagSo da Receita 

Limite Definido pelo Senado Federal para Operagoes de Credito Internas e Exiernas 

Limite Definido pelo Senado Federal para Operagoes de Credito por Antecipagao da Receita 

0,00 

0,00 

1.146.586,65 

501.631,66 

0,00 

0,00 

16,00 

7,00 

<5i IF IC IFNCIA / 


