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RESUMO 

Este trabalho tern o objetivo de fornecer uma visao sobre a relevancia do montante inscrito 

em restos a pagar no municfpio de Sousa/PB, dando enfase aos seus efeitos negativos 

quanta a correta alocagao dos recursos publicos, o que provoca desequilibrio das contas do 

orgao em questao. Os restos a pagar sao obrigacoes que compoem a divida flutuante, e 

podem ser caracterizadas como as despesas empenhadas, que nao foram pagas ate o dia 

31 de dezembro do exercicio em que foram inscritas. Nesse sentido ha uma legislacao 

ampla sobre o assunto, visando evitar o aumento do endividamento das entidades publicas. 

O ponto principal deste estudo esta fundamentado no confronto entre os restos a pagar e as 

disponibilidades existentes para seu pagamento, no municfpio de Sousa-PB, avaliando se 

esta havendo o cumprimento do que diz a Lei 101/00 - Lei de Responsabilidade Fiscal, no 

que diz respeito a uma correta gestao fiscal, como forma de analisar os impactos causados 

pela inscricao dos restos a pagar nos periodos de 1998 a 2007. Para tanto, utilizou-se de 

pesquisa descritiva baseada em estudo bibliografico sobre o assunto e elementos 

documentais extraidos da STN (Secretaria do Tesouro Nacional). Com isso obteve-se como 

resultados a constatacao de que antes da LRF, havia urn grande volume de restos a pagar 

sem disponibilidade suficiente para seu pagamento, o que diminuiu apos a promulgacao da 

referida lei, mais que ainda nao chegou a urn nivel adequado, que seria um total de recursos 

que pudessem pagar todo o montante dos restos a pagar inscritos anualmente. Pode ser 

visto tambem o fato do nao cumprimento da legislacao relativa a inscricao dos restos a 

pagar quando das transicoes de mandato, nos anos de 2000 e 2004, o que demonstra 

crime, e esta sujeito a sancoes legais, evidenciando dessa forma que esta havendo uma ma 

gestao dos recursos publicos. 

Palavras-Chave: Restos a pagar. Desequilibrio das Contas. Disponibilidades. 



ABSTRACT 

This work has the objective of supplying a vision about the relevance of the amount enrolled 

in remains to pay in the municipal district of Sousa/PB, giving emphasis to their negative 

effects as for the correct allocation of the public resources, what provokes unbalance of the 

bills of the organ in subject. The remains to pay are obligations that compose the floating 

debt, and they can be characterized as the determined expenses, that they didn't go pay until 

December 31 of the exercise in that they were enrolled. In that sense there is a wide 

legislation on the subject, seeking to avoid the increase of the debt of the public entities. The 

main point of this study is based in the confrontation among the remains to pay and the 

existent readiness for his payment, in the municipal district of Sousa-PB, evaluating if it is 

having the execution of what says the Law 101/00 - Law of Fiscal Responsibility, in what 

concerns a correct fiscal administration, as form of analyzing the impacts caused by the 

registration of the remains to pay in the periods from 1998 to 2007. For so much, it was used 

of descriptive research based in bibliographical study on the subject and extracted 

documental elements of STN (General office of National Treasury). With that it was obtained 

as results the verification that before LRF, there was a great volume of remains to pay 

without enough readiness for his payment, what decreased after the promulgation of the 

referred law, more than it still didn't approximate at an appropriate level, that it would be a 

total of resources they to pay the whole amount of the remains to pay enrolled annually. It 

could also be seen the fact of the non execution of the relative legislation to the registration 

of the remains to pay when of the mandate transition, 2000 and 2004 what demonstrates 

crime, and it is subject to legal sanctions, evidencing in that way that is having a bad 

administration of the public resources. 

Word-key: Remains to pay. Unbalance of the Bills. Readiness. 
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1 INTRODUCAO 

Apos a publicacao da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF percebe-se urn aumento na 

preocupagao quanta ao endividamento dos entes publicos, pois ja era frizado na Lei Federal 

n°. 4.320/64, que estatui normas de Direito Financeiro, a mesma preocupagao em relacao 

ao endividamento publico. Observam-se entao mudancas introduzidas pela vigencia da LRF, 

tentando promover, principalmente, o equilibrio das contas publicas e a transparencia da 

gestao dos recursos publicos (BRASIL, 1964; BRASIL, 2000). 

A referida lei traz em seu Artigo 1°: 

Art. 1° Esta Lei Complementar estabelece normas de financas publicas 
voltadas para a responsabilidade na gestao fiscal, com amparo no Capltulo 
II do Titulo VI da Constituicao. 

§ 1° A responsabilidade na gestao fiscal pressupoe a agio planejada e 
transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de 
afetar o equilibrio das contas publicas, mediante o cumprimento de metas 
de resultados entre receitas e despesas e a obediencia a limites e 
condicoes no que tange a renuncia de receita, geracao de despesas com 
pessoal, da seguridade social e outras, dividas consolidada e mobiliaria, 
operacoes de credito, inclusive por antecipacao de receita, concessao de 
garantia ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA inscrigao em Restos a Pagar. (grifo nosso). 

A partir dai e possivel perceber a importancia atribuida a LRF, pois a mesma visa ajudar no 

controle do endividamento dos entes publicos, e o controle da inscrigao dos restos a pagar, 

visto que podem causar desequilibrio das contas, prejudicando assim a utilizacao de 

recursos publicos. 

Neste contexto de transparencia publica, destaca-se o controle social por parte de uma 

sociedade cada vez mais ansiosa por informacoes fidedignas e sem eorrupgao. Destarte, 

observa-se um destaque na midia nacional, em relagao ao recolhimento, aplicagao e 

endividamento dos recursos publicos haja vista a ocorrencia dos escandalos existentes nas 

tres esferas do poder (municipal, estadual e federal), que tern como principais causas, alem 

do descumprimento da legislagao vigente, a questao da falta de planejamento na gestao dos 

recursos publicos, o que acaba por incorrer em prejuizos ao desempenho das entidades 

publicas e o consequents desequilibrio de suas contas. 

Diante disso, o tema restos a pagar merece destaque, pois sao despesas empenhadas, 

porem nao pagas, gerando compromissos financeiros assumidos dentro do mesmo 

exercicio, no entanto como contra partida devera ser verificada a disponibilidade de recursos 

suficientes para pagamento dessas obrigagoes, que podem impactar nos exercicios 

seguintes. 

Portanto, faz-se necessaria a observagao de que existe uma normatizagao concreta acerca 

do assunto, haja vista que tais obrigagoes podem incorrer em endividamentos em demasia, 
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que comprometem o orgamento seguinte, e eonsequentemente demonstrar um desajuste 

nas contas publicas. 

Nesse contexto, o presente trabalho visa fazer um estudo sobre o montante de despesas 

inscritas em restos a pagar e a existencia de disponibilidades de recursos para o seu 

pagamento, no Municfpio de Sousa, localizado no Estado da Parafba, tendo como base as 

informagoes acerca dos exercicios de 1998 a 2007, para mediante os resultados obtidos 

verificar qual o impacto causado pela possivel falta de disponibilidades existentes de um 

exercicio para outro. 

1.1 Tema e problema da pesquisa 

O tema restos a pagar possui importancia com relagao a correta gestao dos recursos 

publicos, visto que a sua inscrigao sem a devida provisao de fundos advindas do exercicio 

anterior pode causar distorgoes no equilibrio das contas do orgao em questao, seja ele de 

qualquer esfera governamental. 

Nesse contexto, a Lei 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal), estabelece a obrigagao da 

existencia de disponibilidades, quando da inscrigao dos restos a pagar, nos dois ultimos 

quadrimestres do mandato do gestor publico, visando evitar o endividamento publico oriundo 

de gestoes anteriores. 

Dessa forma, o tema de estudo para o presente trabalho, centra-se na analise dos restos a 

pagar e o seu impacto para o exercicio seguinte no Municipio de Sousa entre os anos de 

1998 e 2007. 

Para tanto, o problema de estudo a ser respondido, centra-se na resolugao da seguinte 

questao: "Sera que no Municipio de Sousa estao existindo recursos suficientes para o 

pagamento dos restos a pagar, entre os anos de 1998 e 2007?". 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo Geral 

Avaliar se o total das disponibilidades esta sendo suficiente para o pagamento dos restos a 

pagar durante o periodo estudado. 

1.2.2 Objetivos Especificos 

• Demonstrar de que maneira os restos a pagar promovem desequilibrio na administragao 

dos recursos publicos; 
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• Observar o comportamento do montante dos restos a pagar no Municipio de Sousa/PB, 

entre os anos de 1998 e 2007. 

• Fazer um comparativo entre os valores inscritos em restos a pagar durante os anos de 

1998 e 2007, ou seja, antes e apos a promulgagao da Lei 101/00 - Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

1.3 Justificativa 

Pode-se considerar a inscrigao em restos a pagar como um dos aspectos de maior 

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

sem o planejamento devido, pode gerar distorcoes na gestao dos recursos publicos. 

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

respectivamente, a maneira pela qual deve ser feita a escrituracao dos restos a pagar, e os 

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

imposigoes legais. 

Dentre os pontos mais importantes da legislagao relacionada ao tema em questao, destaca-

se a obrigatoriedade de que no momento em que sao inscritos valores em restos a pagar, 

faz-se necessario que haja disponibilidade de recursos para pagamento dessas obrigagoes 

no exercicio seguinte, alem de trazer eonsideragoes sobre os limites, prazos para 

cancelamento, prescrigao, e punigoes advindas de praticas que estejam fora da legalidade. 

O referido tema observa tambem a questao do controle interno, trazendo auxilio aos agentes 

envolvidos, sejam eles politicos ou administrativos, e mostrando a necessidade de 

implantagao de um sistema de controle permanente no tocante a inscrigao dos restos a 

pagar. 

Portanto, o trabalho justifica-se por fazer um estudo relacionado a verificagao da inscrigao 

dos restos a pagar e da existencia de disponibilidades financeiras, no municipio de Sousa-

PB, entre os anos de 1998 a 2007, visto que esse periodo possibilita um comparativo entre 

valores inscritos antes e depois da Lei 101/00 - Lei de Responsabilidade Fiscal e 

considerando a inexistencia de analises direcionadas ao tema no municipio em questao. 
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1.4 Procedimentos Metodologicos 

Segundo Souza, Fialho e Otani (2007, p. 35), "uma pesquisa e um processo de construgao 

do conhecimento que tern como meta principal gerar novos conhecimentos e/ou corroborar 

ou refutar algum conhecimento preexistente". 

Diante disso, supoe-se que existam caminhos para a obtengao dos objetivos a serem 

alcancados para a realizacao de uma pesquisa, e que se observando a relacao dos 

procedimentos metodologicos aplicados a contabilidade, Beuren et al. (2006, p. 79) afirma 

que: 

Considerando as particularidades da Contabilidade, diante do exposto, 
optou-se por enfocar tipologias de delineamentos de pesquisa, que se 
acredita ser mais aplicaveis a esta area do conhecimento, agrupadas em 
tres categorias: pesquisa quanta aos objetivos, que contempla a pesquisa 
exploratoria, descritiva e explicativa; pesquisa quanto aos procedimentos, 
que aborda o estudo de caso, o levantamento, a pesquisa bibliografica, 
documental, participante e experimental; e a pesquisa quanto a abordagem 
do problema, que compreende a pesquisa qualitativa e a quantitativa. 

1.4.1 Classificacao da Pesquisa Segundo os Objetivos 

Com Relacao aos seus Objetivos, essa pesquisa e classificada como exploratoria. Sobre o 

assunto, Vergara (2005, p.46) diz que: "e realizada em area na qual ha pouco conhecimento 

acumulado e sistematizado. Por sua Natureza de sondagem, nao comporta hipoteses que, 

todavia, poderao surgir durante ou ao final da pesquisa". 

Neste contexto, para atingir aos objetivos foi escolhido o municipio de Sousa, para verificar 

o montante de inscrigao em restos a pagar durante o periodo de nove anos. O municipio 

situa-se na regiao do semi-arido paraibano, que de acordo com o IBGE (Institute Brasileiro 

de Geografia e Estatistica), no ano de 2007 possuia populagao estimada em 63.783 

habitantes e sua area territorial possui cerca de 842 Km 2 , alem de ser um dos municfpios 

mais importantes do alto sertao da Paraibano. 

1.4.2 Classificagao da Pesquisa Segundo os Procedimentos Utilizados. 

Quanto aos Procedimentos de coleta e fontes de informagoes, foram utilizadas as pesquisas 

bibliografica e documental. A primeira consiste na coleta de informagoes de fontes 

secundarias obtidas em materiais publicados como livros, periodicos, teses, dissertagoes 

dentre outras. Ja a documental baseia-se em materiais impressos como documentos 

publicos ou privados e divulgados que nao receberam um tratamento analitico. (Souza, 

Fialho e Otani 2007, p.40) 
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Portanto, foi feita a coleta dos dados utilizando-se de fontes secundarias como livros, artigos 

cientificos, monografias e jornais. E de fontes que nao receberam o tratamento analitico, 

como as obtidas junto ao banco de dados FINBRA (Finangas do Brasil), que traz um 

historico sobre as finangas dos municipios brasileiros no periodo em estudo, e pode ser 

encontrado nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA site da Secretaria do Tesouro Nacional - STN, 

1.4.3 Classificagao quanto a Abordagem do Problema 

Do ponto de vista da abordagem do problema utilizou-se da pesquisa de predominancia 

qualitativa, pois o estudo em questao verifica se existe um montante suficiente de 

disponibilidades vindas de exercicios anteriores para pagamento do que foi inscrito em 

restos a pagar, no Municipio de Sousa-PB, nos periodos de 1998 a 2007, visando observar 

se a legislagao que trata do assunto esta sendo cumprida de maneira correta pelos 

gestores, alem de avaliar as possiveis consequencias do descumprimento dessa legislagao. 

Sobre a definigao de pesquisa qualitativa Beuren et al. (2006, p. 92) diz que: 

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

2.1 Contabilidade Publica: Aspectos Gerais 

A Contabilidade Publica pode ser representada como um ramo da Ciencia Contabil, que tern 

como objetivos proporcionar condigoes que permitam a captagao, evidenciagao e o controle 

dos fenomenos que afetam o patrimonio das entidades publicas. 

Diante disso Bezerra Filho (2006, p. 131) afirma que: 

A contabilidade publica pode ser definida como o ramo da ciencia contabil 
que controla o patrimonio publico, evidenciando as variagoes e os 
consequentes resultados, inclusive sociais, decorrentes dos atos e fatos de 
natureza orgamentaria, financeira e patrimonial nas entidades de 
Administragao Publica. 

Por sua vez, observa-se que um dos principals papeis da contabilidade volta-se ao controle 

do patrimonio e a evidenciagao das variagoes do que foi proposto no orgamento para o 

perfodo, embora a mesma nem sempre se atenham a esse tipo de conceituagao. 

Kohama (2006, p. 25) traz uma definigao mais abrangente sobre o tema: 

Entende-se nos tempos atuais, a contabilidade como uma tecnica capaz de 
produzir, com oportunidade e fidedignidade, relatorios que sirvam a 
administragao no processo de tomada de decisoes e de controle dos seus 
atos, demonstrando, por fim, os efeitos produzidos por esses atos de gestao 
no patrimonio da entidade. 

Atraves da definigao exposta, observa-se que a adogao de elementos de natureza gerencial 

encontra-se inserida na contabilidade publica, na qual a mesma se relaciona e observa a 

questao do controle e demonstragao dos fatos ocorridos nas entidades de Direito Publico, 

tais como Uniao, Estados, Distrito Federal, Municfpios e Autarquias, que tern como objetivo 

o auxilio no processo de tomada de decisoes por parte dos gestores. 

2.2 Nogoes de Orgamento Publico 

O Orgamento Publico funciona como um instrumento de planejamento, adotado pelo Estado 

com o proposito de atender as metas e objetivos elencados e fundamentados por meio da 

Constituigao Federal de 1988: 

ART.24. Compete a Uniao, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: ... 
II - Orgamento;... 

Analisando-se o artigo anteriormente mencionado observa-se a questao da autonomia 

atribuida a cada ente governamental, quando do processo de elaboragao de seus 
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respectivos orgamentos, cujo tema possui regulamentagao vasta, e segundo Piscitelli, Tirnbo 

e Rosa (2004, p. 42): 

A acao planejada do Estado quer na manutengao de suas atividades, quer 
na execugao de seus projetos, materializa-se atraves do orgamento publico, 
que e o instrumento de que dispoe o poder publico (em qualquer de suas 
esferas para expressar, em determinado periodo, seu programa de atuagao, 
discriminando a origem e o montante dos recursos a serem obtidos, bem 
como a natureza e o montante dos dispendios a serem efetuados). 

Dessa forma, chega-se a um entendimento de que o orgamento representa a materializagao 

de um conjunto de agoes propostas pelo Poder Publico, que se encontram elaboradas de 

forma a permitir o adequado planejamento, visando com isso o atendimento as 

necessidades da populagao de um determinado perfodo, bem como explicitando a origem 

dos recursos e como serao aplicados. 

Entao, observa-se que para o atendimento do que foi proposto no orgamento faz-se 

necessario se utilizar de itens relacionados ao planejamento, e que esteja fundamentado na 

legislagao em vigor, conforme preceitua a Constituigao Federal de 1988: 

ART.165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerao: 
I- O Piano Plurianual; 
II- As Diretrizes Orgamentarias; 
III- Os Orgamentos Anuais. 

Para que o planejamento desenvolvido pelo governo tenha validade jurtdica e atinja aos 

resultados esperados, o mesmo devera utilizar os referidos mecanismos na sua elaboragao. 

2.2.1 O Piano Plurianual 

O Piano Plurianual de acordo com Kohama (2006, p. 35): 

E um piano de medio prazo, atraves do qual procura-se ordenar as agoes 
do governo que levem ao atingimento dos objetivos e metas fixados para 
um periodo de quatro anos, ao nivel do governo federal, e tambem de 
quatro anos ao nivel de governos estaduais e municipals. 

A partir dai, constata-se a importancia do piano plurianual como mecanismo relacionado ao 

processo de planejamento elaborado pela gestao publica, tendo em vista que o mesmo deve 

observar as metas a serem desenvolvidas durante o periodo de quatro anos. 

Para Nascimento e Debus (2002, p. 17) o PPA representa um "documento de mais alta 

hierarquia no sistema de planejamento de qualquer ente publico, razao pela qual todos os 

demais pianos e programas devem subordinar-se as diretrizes, objetivos e metas nele 

estabelecidos". 
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0 PPA segundo Amorim (2008, p.118) "deve ser instituido por lei, bem como estabelecer de 

forma regionalizada, diretrizes, objetivos e metas para as despesas de capital e outras delas 

decorrentes, alem das despesas relativas aos programas de duracao continuada". 

Com isso, pode-se compreender que Piano Plurianual e o principal instrumento utilizado 

pelo Poder Publico na busca de seus resultados de medio prazo, e estabelecendo as metas 

e objetivos das despesas de capital e dos programas de duragao continuada, por um 

periodo de quatro anos, subordinando os demais programas as suas diretrizes. 

2.2.2 Lei de Diretrizes Orgamentarias 

O art. 165, § 2° da Constituigao Federal de 1988, estabelece que a Lei de Diretrizes 

Orcamentarias, deve abranger as metas e prioridades da administragao publica, incluindo as 

despesas de capital para o exercicio financeiro seguinte. 

Para Amorim (2008, p. 120): 

A Lei de Diretrizes orgamentarias compreendera as metas e prioridades da 
Administragao Publica Federal, incluindo as despesas de capital para o 
exercicio financeiro subsequente, orientara a elaboragao da lei orgamentaria 
anual, dispora sobre as alteragoes na legislagao tributaria e estabelecera a 
politica de aplicagao das agencias financeiras oficiais de fomento. 

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

alteragoes trazidas pela Lei n°. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que estabelece 

normas de finangas publicas voltadas para a responsabilidade na gestao Fiscal: 

A LRF trouxe uma serie de inovagoes em relagao a LDO. Aumenta seu 
conteudo e a transforma no principal instrumento de planejamento para uma 
administragao orgamentaria equilibrada. Alem das atribuigoes assinaladas 
no texto da CF, a LDO devera, ainda, nos termos do ARTIGO 4° da LRF: 

a) dispor sobre o equilibrio entre receitas e despesas; 
b) aprovar normas para o controle de custos e a avaliagao dos resultados 

dos programas financiados pelo orgamento; 

c) disciplinar as transferencias de recursos a entidades publicas e privadas 
(ver artigo 26 da LRF); 

d) definir o resultado primario a ser obtido com vistas a redugao do 
montante da divida e das despesas com juros; 

e) estabelecer criterios e formas de limitagao de empenho, caso ocorram 
os seguintes fatos: 1°- arrecadagao da receita inferior a estimada, de 
modo a comprometer as metas de resultado primario e nominal; 2°-
necessidade de se reconduzir a divida aos limites estabelecidos; 

f) fixar, em percentual da Receita Corrente Liquida, o montante da Reserva 
de Contingencia. 

2.2.3 Lei Orgamentaria Anual 

A Constituigao Federal, no art. 165, §5°, traz a seguinte conceituagao a respeito da Lei 

Orgamentaria Anual: 
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Instrumento legal que deve conter o orgamento fiscal dos poderes da Uniao, 
dos estados e municfpios, de seus fundos, orgaos e entidades da 
administragao publica direta e indireta, o orgamento de investimento das 
empresas em que o Poder Publico, direta ou indiretamente, detenha a 
maioria do capital social com direito a voto e o orgamento da seguridade 
social, incluindo todas as entidades a orgaos a ela vinculados, 

Por sua vez, para Pascoal (2006, p. 40): 

1 0 A LOA devera estar compatfvel com o PPA e com a LDO. 

2° A respectiva lei corresponde, na verdade, a 03 (tres) suborgamentos 
(CF, Artigo 165, 5°). 
a) Orgamento Fiscal; 
b) Orgamentos de Investimentos; 
c) Orgamento da Seguridade Social (saude, previdencia e assistencia 

social). 

A partir dai pode-se dizer que a LOA caracteriza-se como um instrumento necessario para 

que haja o cumprimento do que esta sendo planejado no Piano Plurianual e na Lei de 

Diretrizes Orgamentarias, trazendo consideragoes sobre diversos tipos de sub-orgamentos, 

estimando a receita que o governo espera arrecadar durante o ano e fixando as despesas a 

serem realizadas com tais recursos. 

2.3 Receita Publica 

A receita publica representa todo ingresso de recursos financeiros nos cofres do governo, 

que tern como objetivo, proporcionar os subsidios necessarios para a manutengao do 

Estado. 

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

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

Diante disso percebe-se que a receita publica origina-se do processo de arrecadagao do 

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

governo, alem de custear os servigos e promover o desenvolvimento economico e 

patrimonial. 

Ja Kohama (2006, p.60) traz uma definigao mais tecnica: 

Entende-se, genericamente, por Receita Publica todo e qualquer 
recolhimento feito aos cofres publicos, quer seja efetivado atraves de 
numerario ou outros bens representatives de valores - que o Governo tern o 
direito de arrecadar em virtude de leis, contratos ou quaisquer outros titulos 
de que derivem direitos a favor do Estado - quer seja oriundo de alguma 
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finalidade especffica, cuja arrecadagao Ihe pertenga ou caso figure como 
depositario dos valores que nao Ihe pertencem. 

Em cima dessa definigao, pode-se notar que nem so os recursos arrecadados junto aos 

contribuintes por virtude de leis sao considerados como receitas publicas, valores nao 

pertencentes ao governo, mas que esse seja responsavel pelo seu recolhimento, no qual 

tambem se incluem as questoes de virtude dos contratos, caugoes ou fiangas. 

2.3,1 Classificagao da Receita 

Quanto a sua natureza, as receitas encontram-se subdivididas em orgamentaria e extra-

orgamentaria, estando cada uma delas, advinda de determinada forma de arrecadagao, 

conforme pode ser observado nos pontos a seguir: 

2.3.1.1 Receita Orgamentaria 

A receita orgamentaria pode ser considerada como um elemento de fundamental 

importancia para o atendimento da populagao em geral, haja vista que essas receitas 

suprem as necessidades constantes do Estado, e configuram-se como uma fonte de 

recursos voltada para o pagamento das despesas autorizadas. Complementando esse 

entendimento Silva (2004, p. 103.) afirma que a mesma "corresponde a arrecadagao de 

recursos financeiros autorizados pela Lei Orgamentaria e que serao aplicados na realizagao 

dos gastos publicos", ou seja, indicam programagoes estabelecidas pelo Estado, atraves do 

orgamento anual para manutengao de suas atividades cotidianas. 

2.3.1.1.1 Classificagao Economica da Receita 

Para Andrade (2006, p. 72) a receita orgamentaria e classificada em categorias economicas, 

ou seja, Receitas Correntes e de Capital, conforme pode ser observado no Quadro 1: 

QUADRO 1 - Classificagao Economica das Receitas 

RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL 

Receita Tributaria Operagoes de Credito 

Receita de Contribuicoes Alienagao de Bens 

Receita Patrimonial Amortizacao de Emprestimos 

Receita Agropecuaria Transferencias de Capital 

Receita Industrial zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

Receita de Servigos -

Transferencias Correntes -

Fonte: Adaptado de Silva (2004, p.103 e 104). 

Por sua vez, as receitas correntes sao comumente derivadas de contribuigoes advindas da 

coletividade ou de outras pessoas de direito publico, enquanto as de capital sao provindas 

de bens e direitos que nao pertencem diretamente ao Estado, mas que esse figure como 

seu depositario. 
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Conforme estabelecido no art. 11 da Lei n°. 4.320/64 a receita corrente tern por finalidade 

atender despesas classificaveis em despesas correntes e as receitas de capital sao 

destinadas ao atendimento das despesas classificaveis como de capital. 

2.3.1.2 Receita Extra-Orgamentaria 

As receitas extra-orgamentarias nao costumam ser arrecadadas regularmente, haja vista a 

nao periodicidade de sua ocorrencia, e o fato de que o estado nao figura como verdadeiro 

dono dos recursos arrecadados. 

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

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

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

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

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

Diante disso, ve-se que a receita extra-orgamentaria nao pode corresponder a recursos para 

suprimento de despesas cotidianas, visto que a mesma encontra-se provisoriamente em 

poder do Estado, a serem decorrentes apenas de situagoes atipicas. 

2.3.1.3 Estagios da Receita 

Quanto aos estagios da receita, Lima e Castro (2006, p. 57) afirmam que "A receita 

orgamentaria passa por tres fases denominadas de estagios: previsao, arrecadagao e 

recolhimento". 

Nascimento e Debus (2002, p.23) complementam esse entendimento ao citar que a 

instituigao, previsao e efetiva arrecadagao de todos os tributos configuram-se no texto da 

LRF como requisito para o processo de responsabilidade na gestao fiscal. 

Por sua vez, para o devido recebimento das receitas faz-se necessario verificar que as 

mesmas cumpram com os procedimentos de previsao, arrecadagao e recolhimento, de 

forma que haja o cumprimento das determinagoes da LRF no tocante a correta gestao dos 

recursos. 

Diante disso, Silva (2004, p. 114) apresenta os seguintes conceitos: 

a) Previsao: ... indica a expectativa da receita por parte da Fazenda 
Publica e configura o que se pretende arrecadar no exercicio financeiro 
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com o objetivo de custear os servigos publicos programados para o 
mesmo periodo. 

b) Arrecadagao: ... e o ato pelo qual o Estado recebe os tributos, multas e 
demais creditos a ele devidos. Tais recebimentos sao promovidos pelos 
agentes de arrecadagao, que recebem os recursos dos contribuintes e 
os entregam ao Tesouro Publico. 

c) Recolhimento: ... e constituido da entrega do numerario arrecadado 
pelos agentes publicos ou privados as repartigoes ou ao Banco Oficial. 
E o momento a partir do qual o valor esta disponivel para o Tesouro do 
Estado. 

Depreende-se com isso, que os estagios acima citados levam em consideragao a 

materializagao da receita, que depende da ocorrencia dessas etapas para que possam 

figurar em poder do Estado, ficando assim a cargo do governo a responsabilidade em 

atender a tais estagios junto aos contribuintes. 

2.4 Despesa Publica 

A despesa publica compreende todo o gasto efetuado pelo Estado para manutengao de 

suas atividades, sendo que a mesma deve estar fixada mediante a Lei Orgamentaria vigente 

para ter validade perante o orgao da administragao que foi responsavel pela sua assungao. 

Nesse sentido Andrade (2006, p. 89) define despesa publica: 

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

2.4.1 Classificagao da Despesa 

A classificagao da despesa quanto a natureza pode ser enquadrada como despesas 

orgamentarias e extra-orgamentarias: 

2.4.1.1 Despesa Orgamentaria 

As despesas orgamentarias devem esta previstas no orgamento vigente, observando-se 

para isso os preceitos concementes a lei do orgamento, que de acordo com Lima e Castro 

(2006, p. 58): 

Define-se como despesa publica o conjunto de dispendios do Estado, ou de 
outra pessoa de direito publico, para o funcionamento dos servigos publicos. 
Nesse sentido, a despesa, como parte do orgamento, compreende as 
autorizagoes para gastos com as varias atribuigoes e fungoes 
govemamentais. Em outras palavras, as despesas publicas correspondem a 
distribuigao e emprego das receitas para o custeio de diferentes setores da 
Administragao e para os investimentos. 
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Diante disso, observa-se que os montantes dos recursos, autorizados por lei, devem ser 

utilizados pelo Estado e demais pessoas de direito publico para a manutengao dos servigos 

da administragao, como autorizado por lei, observando-se para isso as medidas de custeio 

do que foi tragado no planejamento pretendido pelo Governo, quando da elaboragao do 

Orgamento. 

2.4.1.1.1 Classificagao Economica da Despesa 

Dentro da conceituagao das despesas orgamentarias, observa-se a sua classificagao em 

despesas correntes e despesas de capital, conforme o tipo dos gastos correspondentes. 

Para Andrade (2006, p. 100): 

A estrutura da despesa inicia-se pela classificagao economica e e onde a 
natureza da despesa e considerada. Essas despesas dividem-se em 
despesas correntes e de capital, as quais se subdividem em Grupos de 
Natureza de Despesa, conforme especificagao a seguir: 

• Despesas Correntes: 

• Pessoal e Encargos Sociais; 

• Juros e Encargos da Divida; 

• Outras Despesas Correntes; 

• Despesas de Capital: 

• Investimentos; 

• Inversoes Financeiras; 

• Amortizagoes da Divida. 

Por sua vez, segundo Kohama (2006, p. 90.): 

Classificam-se nesta categoria todas as despesas que nao contribuem 
diretamente para formagao ou aquisigao de um bem de capital. Podemos 
nesta oportunidade complementar este conceito, dizendo que Despesas 
Correntes sao os gastos de natureza operacional, realizados pelas 
instituigoes publicas, para a manutengao e o funcionamento dos seus 
orgaos. 

A referida modalidade de despesa tern como fungao custear as atividades da rotina das 

entidades publicas, e nao fazem parte diretamente dos recursos utilizados no processo de 

aquisigao de bens de capital. 

Contudo, as despesas de capital conforme trata Kohama (2006, p. 91.) "contribuem 

diretamente para a formagao ou aquisigao de um bem de capital". Entende-se entao, que as 

despesas de capital devem ser usadas para compra ou construgao de bens de capital pela 

instituigao publica, de modo que se integrem ao patrimonio da entidade em questao. 

2.4.1.2 Despesa Extra-Orgamentaria 

As despesas extra-orgamentarias, de acordo com Andrade (2006, p.110): 
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Sao os pagamentos realizados pela Administragao Publica e que nao 
dependem de autorizagao legislativa. Tais pagamentos correspondem a 
restituigao ou entrega de valores recebidos como caugoes, depositos, 
consignagoes e outros, criando uma obrigagao quando da entrada da 
receita. 

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

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

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

pagamento dessas obrigagoes. 

2.4.2 Estagios da Despesa 

Os estagios da despesa devem cumprir a efetiva ser realizagao das atividades operacionais 

dos orgaos publicos, e que segundo Amauri (2008, p.46) "observa pontos relacionados ao 

empenho, liquidagao e pagamento". 

2.4.2.1 Empenho 

O artigo 58 da lei n°4320/68 define empenho como sendo o ato emanado de autoridade 

competente que cria para o Estado a obrigagao de pagamento pendente ou nao de 

implemento de condigao. Ja o artigo 61 complementa ao dizer que; "Para cada empenho, 

sera extraido um documento denominado "nota de empenho", que indicara o nome do 

credor, a especificagao e a importancia da despesa, bem como a dedugao desta do saldo da 

dotagao propria". 

Com base nessa premissa, entende-se que o empenho e a materializagao do 

reconhecimento da despesa, no qual esta a qualificagao do credor, o valor a ser pago e o 

valor que sera deduzido da dotagao respectiva, e tambem o mecanismo por meio do qual o 

Estado se compromete a pagar as obrigagoes assumidas com terceiros. 

Para que a despesa tenha forga juridica ela tern de ser acompanhada do empenho 

respectivo, pois caso contrario, nao tera validade. 

De acordo com Amorim (2008, p.47.), existem tres tipos de empenho: 

a) ORDINARIO - Quando o montante a ser pago for previamente 
conhecido e deve ocorrer de uma so vez; 

b) GLOBAL - Quando o montante a ser pago tambem for previamente 
conhecido, mas deva ocorrer parceladamente, comum nos casos de 
contratos; 

c) POR ESTIMATIVA - Quando nao se possa determinar previamente o 
montante exato a ser pago, por nao ser a respectiva base periodica 
homogenea, como ocorre, em particular, com as contas de agua, luz, 
teiefone, gas, etc. 
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2.4.2.2 Liquidagao 

No art. 63 da Lei n°. 4.320/64 observa-se que "a liquidacao da despesa consiste na 

verificacao do direito adquirido pelo credor, tendo por base os titulos e documentos 

comprobatorios do respectivo credito". 

Para Andrade (2006, p. 114) essa "e a fase de verificacao do direito adquirido pelo credor ou 

do implemento de condicao, com base nos titulos ou na documentagao habil e importancia 

exata a pagar do respectivo credito". Diante disso, observa-se a real existencia do direito por 

parte do credor, ao se analisar a documentacao apresentada pelo mesmo e se cumprir com 

os elementos acordados pelo Estado. 

2.4.2.3 Pagamento 

A etapa do pagamento consiste basicamente na efetiva quitagao da obrigagao para com o 

credor, no qual Bezerra Filho (2006, p. 102.) afirma que: 

Esta e a ultima etapa do processo de realizagao da despesa. Consiste na 
entrega do numerario ao credor ou beneficiario, mediante termo de quitagao 
do debito, que pode ser: um recibo passado pelo beneficiario, ou uma 
declaragao do banco que efetuou o debito correspondente na conta da 
reparticao, assumindo, assim, a obrigagao da entrega do numerario ao 
credor. 

Diante disso, observa-se que esse processo de pagamento deve ser comprovado, seja por 

meio de um recibo ou de uma declaragao do banco, atestando que a despesa foi 

efetivamente quitada pela repartigao. 

2.5 Divida Publica 

As dfvidas publicas representam, por sua vez, todos os compromissos assumidos pelo 

Estado para atender as suas necessidades, sendo os mesmos derivados de operagoes de 

credito, que segundo Kohama (2006, p. 145.): 

E um procedimento normal e comum, adotado por todas as administragoes 
modernas, para fazer face as deficiencias financeiras, decorrentes do 
excesso de despesa sobre a receita (deficit orgamentario), caso em que o 
Estado, geralmente, recorre a realizagao de credito a curto prazo ou 
tambem da necessidade de realizagao de empreendimentos de vulto, caso 
em que se justifica a tomada de um emprestimo (operagao de credito) a 
longo prazo. 

Cabe frisar ainda, que e um procedimento rotineiro realizado pela entidade para suprir a 

falta de recursos, observando-se a questao da despesa, que pode ser de curto ou de longo 

prazo, dependendo do tipo de despesa. 
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2.5.1 Divida Fundada 

A Lei n°4320/64 traz, em seu artigo 98, que "a divida fundada compreende os compromissos 

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

orgamentario ou a financiamento de obras e servigos". 

Ja a Lei de Responsabilidade Fiscal complementa o assunto, trazendo o seguinte: 

Art.29. Para efeitos desta Lei complementar, sao adotadas as seguintes 
definigoes: 
I - divida publica consolidada ou fundada: montante total, apurado sem 
duplicidade, das obrigagoes financeiras do ente da Federagao, assumidas 
em virtude de leis, contratos, convenios ou tratados e da realizagao de 
operagoes de credito, para amortizagao em prazo superior a doze meses. 

Essa modalidade de divida tern que ser autorizada pelo orgamento e pode ser contraida 

mediante contrato ou pela emissao de titulos da divida publica, e sua fungao e a de financiar 

aquelas despesas que ultrapassam um exercicio financeiro, como ocorre geralmente com 

obras e servigos prestados por terceiros. 

Machado jr. e Reis (1997, p.162) complementam ao dizer que: "A divida fundada e interna 

quando assumida dentro do Pais. E externa quando assumida fora do Pais e com 

autorizagao do Senado Federal conforme inciso V do art. 52 da constituigao do Brasil". 

2.5.2 Divida Flutuante 

De acordo com Kohama (2006, p. 147): 

A Divida Flutuante, tambem chamadazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Administrativa ou nao Consolidada, 
e aquela que o Tesouro contrai por um breve ou indeterminado periodo de 
tempo, quer para atender a eventuais insuficiencias de caixa, quer como 
administrador dos bens e valores de terceiros. (grifo do autor) 

Divida Flutuante compreende apenas os compromissos assumidos por um curto espago de 

tempo, como obrigagoes que nao ultrapassem 12 meses e assim como pode ser contraida 

para corrigir possiveis faltas de recursos, tambem e atribuida a devolugao de valores de 

terceiros. 

Dentre os tipos de despesas que compoem a divida flutuante, a Lei 4320/64, diz que: 

Art. 92. A divida flutuante compreende: 
I. os restos a pagar, exclufdos os servigos da divida; 
II. os servigos da divida a pagar; 
III. os depositos; 
IV. os debitos de tesouraria. 

Sendo assim compreendidas todas as contas que estao inseridas no conceito de divida 

flutuante. 
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2.6 Restos a Pagar 

Na contabilidade Publica um tema esta diretamente ligado aos outros, ou seja, elaboracao 

orgamentaria, execucao orgamentaria e financeira, receitas e despesas, principios 

orgamentarios, restos a pagar, fiscalizagao e controle, todos entrelagados entre si para o 

bom andamento da gestao dos recursos e dos gastos publicos. 

Partindo dessa premissa, deve-se observar que o orgamento publico deve antes de 

qualquer coisa obedecer ao principio orgamentario da anualidade que segundo Silva (2004) 

o principio da anualidade define a caracteristica fundamental de periodicidade do orgamento 

e que o exercicio financeiro coincidira com o ano civil, ou seja, de 1° de Janeiro a 31 de 

dezembro, a um periodo limitado de tempo. O que se verifica ultimamente e a 

desobediencia a esse principio, em que o governo langa para o orgamento do ano seguinte 

as despesas referentes ao orgamento atual, atraves de um instrumento chamado restos a 

pagar. 

Os restos a pagar referem-se aquelas despesas empenhadas, porem nao pagas durante o 

exercicio financeiro, distinguindo-se as processadas (despesas liquidadas) das nao 

processadas (nao liquidadas). Instrumento fundamentado na Lei 4.320/64 e no Decreto n° 

93.872/1986, ou seja, o instituto dos restos a pagar e legal. No entanto analisando-se o 

regime de competencia para a despesa, do ponto de vista legal e da ciencia contabil, poder-

se-ia perguntar, se este regime esta sendo realmente cumprido. Pois bem, o regime contabil 

da despesa obedece a norma do art. 35 da Lei 4.320/64, estao determinados os elementos 

pertencentes ao exercicio financeiro, que sao os seguintes: 

I - as receitas nele arrecadadas; e 
II - as despesas nele legalmente empenhadas. (Grifei) 

Conforme o exposto acima verifica-se que o fato gerador da despesa publica e o empenho, 

dai pode-se tirar a seguinte conclusao que do ponto de vista legal, o regime contabil da 

despesa e respeitado pela inscrigao da mesma em "restos a pagar", ja do ponto de vista da 

ciencia contabil, como bem demonstra Mota (2006), este dispositivo nao estaria correto uma 

vez que e adotado como fato gerador da despesa o recebimento do servigo, o consumo do 

material ou o uso do equipamento. Portanto, como ficaria a gestao dos gastos realizados 

com os restos a pagar? 

No entanto, o principal objetivo dos "restos a pagar" vem sendo descaracterizado de seu 

objeto, causando serios transtornos a execugao orgamentaria e financeira anual, pois, 

devido ao elevado valor destas inscrigoes no final de um exercicio, compromete o 

orgamento do ano seguinte. 



32 

Fernandes (2004, p. 7) traz que: 

Os restos a pagar constituem compromissos financeiros exigiveis que 
compoem a divida flutuante e podem ser caracterizados como as despesas 
empenhadas, mas nao pagas ate o dia 31 de dezembro de cada exercicio 
financeiro. A Inscrigao em Restos a Pagar decorre da observancia do 
Regime de Competencia para as despesas. Portanto, as despesas 
empenhadas, nao pagas ate o dia 31 dezembro, nao canceladas pelo 
processo de analise e depuracao e, que atendam os requisitos previstos em 
legislagao especifica, devem ser inscritas em Restos a Pagar, pois se 
referem a encargos incorridos no proprio exercicio. 

Entao, restos a pagar fazem parte da divida flutuante, tem como caracteristica a realizagao 

de empenho e o nao pagamento ate o ultimo dia do exercicio financeiro no qual foi 

registrado e segue o regime de competencia aplicado para despesas, ou seja, deve ser 

reconhecido no momento de sua inscrigao, e sao validados quando nao sao cancelados 

pelo processo de analise e depuragao 

O artigo 42 lei 101/00, complementa ao dizer que: 

E vedado ao titular de Poder ou orgao referido no art. 20, nos ultimos dois 
quadrimestres do seu mandato, contrair obrigagao de despesa que nao 
possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a 
serem pagas no exercicio seguinte sem que haja suficiente disponibilidade 
de caixa para este efeito. 

Ou seja, entre maio e dezembro do ultimo ano de mandato, fica nulo o direito de adquirir 

obrigagao que ultrapasse o exercicio, ou que termine de ser paga no exercicio seguinte, 

quando nao haja recursos suficientes para tal. 

Sobre o assunto o Jornal do Senado (2006, p.1), trouxe a seguinte materia: 

O elevado volume de recursos inscritos em "restos a pagar" e classificado 
como um "orcamento paralelo" no parecer do Tribunal de Contas da 
Uniao (TCU) sobre as contas do governo federal de 2006, aprovado em 
junho pelo Plenario daquela corte. Na avaliagao do ministro Ubiratan Aguiar, 
que relatou o processo, essezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA orgamento paralelo e criado pelo 
descompasso entre o que esta planejado nas leis orgamentarias e o que e 
efetivamente executado, que se amplia a cada ano. "O governo deixa de 
executar a lei orgamentaria do exercicio para executar o Orgamento de 
anos anteriores", critica Aguiar. (Grifo Nosso). 

Na avaliagao do ministro Ubiratan Aguiar do TCU, o montante de restos a pagar do 

orgamento de 2006, remetidos para o orgamento seguinte estaria caracterizando-se um zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"orgamento paralelo" em 2007, o que gera a falta de gestao dos gastos publicos. 

Pensamento defendido, tambem, por Heilio Kohama (2006), os compromissos financeiros 

decorrentes da inscrigao em restos a pagar para os exercicios seguintes constituem 

autenticos orgamentos paralelos. O que leva a deduzir que ao inves do governo esta 

executando o orgamento do exercicio corrente em 2007, estaria ainda pagando astronomico 
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saldo total de despesas do exercicio anterior, desconsiderando boa parte do processo de 

elaboracao orgamentaria e descumprindo o principio da anualidade. 

2.6.1 Classificagao 

Segundo o artigo 36 da lei 4320/64 "consideram-se Restos a pagar as despesas 

empenhadas mas nao pagas ate o dia 31 de dezembro, distinguindo-se as processadas das 

nao processadas". Sendo assim faz-se necessario maior detalhamento sobre o assunto. 

2.6.1.1 Restos a Pagar Processados 

Para Bezerra Filho (2006, p. 117) Entende-se, como restos a pagar processados, as 

despesas, legalmente empenhadas cujo objeto do empenho ja foi recebido, ou seja, ja 

ocorreu a liquidagao, mas nao houve o pagamento. 

Entendendo-se que esse recebimento do objeto do empenho e a efetiva entrega do bem 

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

assim a liquidagao do empenho, porem sem a ocorrencia do pagamento da obrigagao. 

2.6.1.2 Restos a Pagar Nao-Processados 

Sao aqueles que nao passaram pelas fases de liquidagao e pagamento tendo sido apenas 

empenhados pela administragao. Fernandes (2004, p. 9) conceitua o assunto da seguinte 

maneira: 

Define-se, como restos a pagar Nao Processados, as despesas legalmente 
empenhadas que nao foram liquidadas e nem pagas ate 31 de dezembro do 
mesmo exercicio, ou seja, verifica que nao ocorreu o recebimento de bens e 
servigos no exercicio de emissao do empenho. 

Sendo caracterizado, portanto, como aquela obrigagao que ainda nao foi consubstanciada 

pelo credor, pois este ainda nao entregou a mercadoria vendida, ou nao prestou o servigo 

contratado. 

2.6.2 Pagamento 

Nessa etapa as obrigagoes perante os credores sao quitadas, ocorrendo a efetiva entrega 

do numerario correspondente. Para Andrade (2006, p. 145) o pagamento dos restos a pagar 

tern prioridade sobre as despesas do exercicio atual, ou seja, como os restos a pagar sao 

advindos do exercicio anterior, tern de ser pagos antes das despesas contraidas no 

exercicio em questao. 

O autor acima citado ainda complementa ao dizer que "a inscrigao dos restos a pagar, apos 

confirmada a liquidagao, gera credito para o credor, lembrando que este tern o prazo de um 
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ano, contado da constituigao de seu credito, para reclamar administrativamente o respectivo 

pagamento". 

Nota-se, portanto, que o pagamento so pode ser efetuado depois de ocorrida a devida 

liquidagao da despesa, que quando efetuada, gera o direito do credor, fazendo com que 

este adquira o prazo de um ano para reclamar seus direitos administrativamente perante o 

Estado. 

2.6.3 Cancelamento 

Esse procedimento e adotado quando a obrigagao nao e paga no exercicio seguinte. Sobre 

o tema, o Decreto n° 93.872/86, que dispoe sobre a unificagao dos recursos de caixa do 

tesouro nacional, em seu artigo 69 traz o seguinte: "Apos o cancelamento da inscrigao da 

despesa como Restos a Pagar, o pagamento que vier a ser reclamado podera ser atendido 

a conta de dotagao destinada a despesas de exercicios anteriores". 

De acordo com o contexto, quando a inscrigao em restos a pagar e cancelada o pagamento 

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

despesas de exercicios anteriores, e nao do orgamento do exercicio no qual foi inscrito, 

como reza o regime de competencia. 

2.6.4 Prescrigao 

De acordo com decreto 93.872/86 em seu artigo 70: prescreve em cinco anos a divida 

passiva relativa aos restos a pagar. Sendo assim, os credores tern esse prazo para 

requererem o seu ressarcimento. 

Segundo Fernandes (2004, p. 11): "Durante o periodo de prescrigao, essas despesas 

poderao ser pagas a conta de nova dotagao orgamentaria e de novo empenho, a conta de 

exercicios anteriores, respeitada a categoria economica especifica". 

O contexto mostra de forma clara que, as despesas vindas de exercicios anteriores, que 

estejam dentro do prazo e prescrigao, devem ter nova dotagao, propria para seu pagamento, 

levando em consideragao sua categoria economica. 

2.6.5 Penalidades Relativas a Inscrigao em Restos a Pagar 

Com relagao as penas derivadas do descumprimento do artigo 42 da LRF que trata das 

restrigoes relativas a inscrigao em restos a pagar, a Lei 10.028/00, em seu artigo 359C, diz 

que: 
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Ordenar ou autorizar a assuneao de obrigagao, nos dois ultimos 
quadrimestres do ultimo ano do mandato ou legislatura, cuja despesa nao 
possa ser paga no mesmo exercicio financeiro ou, caso reste parcela a ser 
paga no exercicio seguinte, que nao tenha contrapartida suficiente de 
disponibilidade de caixa: 
Pena - reclusao, de um a quatro anos. 

A partir dai, pode-se perceber que o gestor publico pode inscrever valores em restos a 

pagar durante os tres primeiros anos de sua administragao, sem que haja disponibilidade de 

recursos suficientes para pagamento, porem, se o fizer nos dois ultimos quadrimestres de 

seu mandato, estara incorrendo em crime, e estara sujeito as penalidades previstas. 

Nesse sentido, Machado (2008, p.4) traz o seguinte: 

E importante perceber que o artigo anterior penaliza diretamente o 
ordenador da despesa, ou seja o funcionario que ordenou a contratagao. No 
entanto com a implantagao de sistemas integrados de gestao orgamentaria 
e financeira, nenhum ordenador pode executar qualquer despesa sem 
dotagao orgamentaria e sem cota financeira, assim e muito provavel que as 
autoridades fazendarias e orgamentarias sejam consideradas cumplices no 
crime acima descrito. 

Portanto, fica bem clara a questao da falta de autonomia dos funcionarios que estao 

responsaveis pela ordenagao das despesas, visto as mesmas nao poderem ser executadas 

sem dotagao correspondente, demonstrando assim, a responsabilidade inerente as 

autoridades fazendarias e orgamentarias pelos crimes previstos anteriormente, pois estas 

sao consideradas cumplices quando da ocorrencia dos mesmos. 
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3 D E S C R I Q AO E A N A LI S E D O S D AD O S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1 Evolucao e Discriminacao da Despesa Orgamentaria 

A tabela 1 demonstra os valores totais e das modalidades de despesas que compoem a 

despesa orgamentaria, alem de trazer as variacoes ocorridas no valor total da mesma, 

demonstrando um acrescimo do ano de 1998 para 2007 alcangando um percentual de 

aumento de 467%, ou seja, quase cinco vezes o que estava sendo gasto no inicio do 

periodo estudado, observa-se tambem que as despesas correntes sao as maiores 

responsaveis por esse aumento, pois, durante os anos que foram avaliados, sempre tiveram 

um montante maior do que as despesas de capital. 

Tabela 1: Comparative) das Despesas no M unicipio de Sousa 

Ano 
Despesas 

Orgamentarias Despesas Correntes Despesas de Capital 

1998 10.077.334,00 9.750.944,00 326.390,00 

1999 11.364.383,00 11.015.033,00 349.350,00 

2000 12.524.005,00 12.177.941,00 346.064,00 

2001 15.321.159,00 14.842.142,00 479.017,00 

2002 15.895.096,52 14.883.826,66 1.011.269,86 

2003 27.780.809,28 25.351.691,24 2.429.118,04 

2004 34.364.717,42 30.797.548,08 3.567.169,34 

2005 38.851.508,00 34.300.252,00 4.551.256,00 

2006 40.305.783,46 38.842.731,84 1.463.051,62 

2007 47.030.038,26 46.493.768,06 536.270,20 

Fonte: Dados da pesquisa, 2008. 

Para uma melhor visualizagao da evolugao das despesas, realizadas no municipio de 

Sousa, apresenta-se o grafico 1. 
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Grafico 1 

Evolugao da Despesa Orgamentaria 

M unicipio de Sousa - Periodo: 1998 a 2007 

Evolucao das Despesas Orgamentarias zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Atra ve s de sse gra fico e possive l observar um a ume nto considerave l no volume de de spe sa 

orgamentaria , a pos o inicio de vigencia de LR F , no ano de 2 0 0 2 , se ndo cre sce nte ate o fim 

do o pe riodo estudado, e vide ncia ndo assim o a ume nto do volume de de spe sa s no 

municipio. 

3.2 R e la ca o D e spe sa O rgamentaria e R estos a P agar 

A tabe la 2 visa a pre se nta r um compa ra tive entre o total da s de spe sa s orgamentarias e o 

que esta inscrito e m restos a pagar no periodo de 1998 a 2 0 0 7 , de mane ira que seja 

possibilitada a identificagao dos percentua is dos restos a pagar com re lagao a s de spe sa s 

orgamentarias. 

Tabela 2: Despesas Orgamentarias X Restos a Pagar - M unicipio de Sousa 

Ano 
Despesas 

Orgamentarias 

Restos a Pagar 

Processados 
% RP/DO 

1998 10.077.334,00 4.028.372,00 40 

1999 11.364.383,00 3.854.567,00 34 

2000 12.524.005,00 3.327.953,00 27 

2001 15.321.159,00 1.310.286,00 9 

2002 15.895.096,52 1.556.975,97 10 

2003 27.780.809,28 1.448.345,03 5 

2004 34.364.717,42 1.406.466,41 4 

2005 38.851.508,00 1.541.158,00 4 

2006 40.305.783,46 2.483.108,08 6 

2007 47.030.038,26 2.341.553,98 5 

Fonte: Dados da pesquisa, 2008. 
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Observa-se que em relagao a despesa orgamentaria o montante de inscrigao em restos a 

pagar vem decaindo ao longo do periodo analisado, neste caso o ente vem tentando ser 

eficiente em relagao ao pagamento de suas despesas dentro do proprio exercicio financeiro, 

pois quanto menor o valor inscrito em restos a pagar, melhor sera. No grafico 2 visualiza-se 

melhor esta regressao da inscrigao em restos a pagar: 

Grafico 2 
Evolugao dos Percentuais dos Restos a Pagar com Relagao as Despesas Orgamentarias 

Municipio de Sousa: 1998 a 2007 

R E S T O S A P AG AR / D E S P . ORC-

SOUSA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Fonte: Dados da pesquisa, 2008. 

Partindo do que foi exposto, e possivel visualizar claramente a involucao pela qual passou o 

valor inscrito em restos a pagar com relagao as despesas orgamentarias apos o ano de 

2000, logo apos a LRF, o que demonstra que, mesmo com o aumento verificado no 

montante das despesas, os restos a pagar estao seguindo um vies contrario, ou seja, estao 

diminuindo com o passar dos anos, apesar de ainda nao estarem de total conformidade com 

a referida lei. 

3.3 Evolucao e Discriminagao dos Restos a Pagar 

Este ponto tern como objetivo observar o comportamento do montante dos restos a pagar no 

Municipio de Sousa/PB, entre os anos de 1998 e 2007. 

Conforme exposto na tabela 3, o total de valores que constam em restos a pagar nao 

processados foi zerado em todo periodo estudado, pois os empenhos correspondentes a 

esse valores sao cancelados no final de cada exercicio. Ja os restos a pagar processados 

vem sofrendo alteragoes ao longo dos anos, derivadas pnncipalmente de quantias advindas 

de outros exercicios. No ano de 1999, antes da promulgagao da LRF, as quantias inscritas 

na conta fornecedores de exercicios anteriores correspondiam a 63% do total de restos a 
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pagar processados; apos a LRF, em 2001, o aumento foi bastante consideravel, atingindo o 

percentual de 100%; ja em 2004 o volume decaiu bastante, ficando na casa dos 29%; em 

2005 o percentual atingiu 83%; e em 2006 e 2007 foram alcancados respectivamente 53 e 

87% dos restos a pagar processados. 

Nesse contexto, fornecedores do exercicio sao aqueles que prestaram o servigo, ou 

forneceram o produto dentro do exercicio em questao, ja os fornecedores de exercicios 

anteriores sao aqueles que figuravam em outros exercicios e nao houve o pagamento das 

obrigacoes das quais eram credores nos respectivos exercicios. 

Portanto, a preocupacao e exatamente em relagao aos fornecedores de exercicios 

anteriores, que neste caso, poderao impactar o orgamento do exercicio seguinte, ou seja, a 

efetivagao de um "orgamento paralelo". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 3: Valores Correspondentes aos Restos a Pagar - M unicipio de Sousa 

Ano 
Restos a Pagar Fornecedores Fornecedores Restos a Pagar Nao 

Ano 
Processados do Exercicio Anteriores Processados 

1998 4.028.372,00 0,00 0,00 0,00 

1999 3.854.567,00 1.419.764,00 2.434.803,00 0.00 

2000 3.327.953,00 342.354,00 1.999.599,00 0,00 

2001 1.310.286,00 0,00 1.310.286,00 0,00 

2002 1.556.975,97 500.050,53 231.567,04 0,00 

2003 1.448.345,03 0,00 0,00 0,00 

2004 1.406.466,41 994.160,29 412.306,12 0,00 

2005 1.541.158,00 260.319,00 1.280.839,00 0,00 

2006 2.483.108,08 1.164.620,96 1.318.487,12 0,00 

2007 2.341.553,98 297.025,50 2.044.528,48 0,00 

Fonte: Dados da Pesquisa - 2008 

Vale salientar que, como os dados foram obtidos junto ao banco de dados FINBRA -

Secretaria do Tesouro Nacional podem ter ocorrido alguns defeitos, como os apresentados 

na soma dos valores presentes em fornecedores do exercicio e fornecedores de exercicios 

anteriores nos anos de 1998, 2000, 2002 e 2003 que nao coincidem com o valor total dos 

restos a pagar processados, o que pode ocasionar erros na apresentagao dos resultados 

individuals em relagao aos fornecedores do exercicio e fornecedores de exercicios 

anteriores. 

Os graficos a seguir, permitem uma melhor visualizagao do assunto em questao. 
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Grafico 3 

Restos a Pagar vindos do Exercicio e de Exercicios Anteriores 

Municipio de Sousa - Periodo: 1998 a 2007 

Valores Correspondentes aos Restos a Pagar 
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Restos a Pagar Processados a Fornecedores do Exercicio • Fornecedores Anteriores 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2008. 
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Grafico 4 

Evolucao dos Restos a Pagar 

Municipio de Sousa - Periodo: 1998 a 2007 
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Fonte: Dados da Pesquisa, 2008 
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Esse Grafico permite visualizar a evolucao do total dos restos a pagar (Fornecedores do 

Exercicio + Fornecedores de Exercicios Anteriores), e possivel observar que o volume 

inscrito em restos a pagar tern seu ponto mais alto no ano de 1998 e logo apos comeca a 

sofrer uma diminuicao um pouco mais acentuada, partir do ano de 2000, apos a 

promulgacao da Lei de Responsabilidade Fiscal, que impoe diversas restricoes com relagao 

a inscrigao em restos a pagar, visando uma maior responsabilidade na gestao fiscal, o que 

demonstra que apos a LRF, os gestores estao sendo obrigados a se adequar aos 

parametros nela tragados, apesar de ainda nao estarem de total conformidade com a 

referida lei. 

3.4 Analise da Existencia de Disponibilidades para Pagamento dos Restos a Pagar 

Este topico tern a finalidade de responder ao objetivo geral, que se propoe a avaliar se o 

total das disponibilidades esta sendo suficiente para o pagamento dos restos a pagar 

durante o periodo estudado, bem como o de realizar um comparative entre os valores 

inscritos em restos a pagar antes e apos a Lei 101/00 - Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Nesse sentido, a Tabela 4 tern o intuito de confrontar o valor inscrito em restos a pagar com 

o total das disponibilidades financeiras para o pagamento dessas obrigagoes durante o 

periodo estudado, de maneira a avaliar qual o percentual dos restos a pagar que esta sendo 

pago com as disponibilidades. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 4 - C onfronto entre Restos a Pagar e D isponibilidades 

Ano 
Restos a Pagar 

Processados 
Disponibilidades %DP/RP 

1998 4.028.372,00 127.143,00 3 

1999 3.854.567,00 374.677,00 10 

2000 3.327.953,00 649.967,00 20 

2001 1.310.286,00 1.355.110,00 103 

2002 1.556.975,97 533.217,20 34 

2003 1.448.345,03 437.504,19 30 

2004 1.406.466,41 649.152,95 46 

2005 1.541.158,00 789.022,00 51 

2006 2.483.108,08 1.074.304,92 43 

2007 2.341.553,98 1.032.750,44 44 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2008 

O Grafico 5 proporciona uma melhor visualizagao das disponibilidades existentes no periodo 

estudado em contrapartida com valor inscrito em restos a pagar. 
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Grafico 5 
Confronto: Restos a Pagar X Disponibilidades 

Municipio de Sousa - Periodo: 1998 a 2004 

Confronto entre Restos a Pagar e Disponibilidades 
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Fonte: Dados da Pesquisa, 2008 

Foi observado que a maior incidencia dos restos a pagar ocorreu no ano de 1998, antes da 

LRF, quando as disponibilidades so conseguiram pagar 3% das obrigagoes, demonstrando 

alto nivel de endividamento da entidade. 

Porem, a partir de 2000, quando a citada lei ja estava em vigor, foi possivel perceber uma 

queda acentuada nos montantes dos restos a pagar e um consequente aumento das 

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

demonstrando de certa forma, a busca pela adequacao aos preceitos da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

Entretanto, apesar dessa tendencia de diminuicao dos restos a pagar, foi verificada a falta 

de disponibilidades para o total pagamento dos mesmos em oito dos nove periodos 

estudados, inclusive nos anos de 2000 e 2004, em que houve transicao de mandato, 

ocasionando o descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que veda a 

inscrigao em restos a pagar sem a quantidade suficiente de disponibilidade financeira, e que 

segundo a Lei 10.028, em seu artigo 359C, configura crime, e sujeita os ordenadores das 

despesas a pena de reclusao de 1 a 4 anos. Alem de que, mostra um endividamento 

constante, prejudicando assim as finangas do municipio, bem como os orgamentos dos 

exercicios financeiros seguintes. 
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4 Consideracoes Finais 

Durante a elaboragao desta pesquisa buscou-se efetuar uma analise da inscrigao dos restos 

a pagar no municipio de Sousa/PB, entre os anos de 1998 e 2007, visando avaliar se o total 

de disponibilidades esta sendo suficiente para o pagamento dos restos a pagar no periodo 

em questao, e para tanto, foi necessario fazer um levantamento dos montantes que foram 

inscritos nas contas: despesas orgamentarias, disponibilidades e restos a pagar durante o 

periodo. 

Efetuou-se uma revisao literaria do assunto, objetivando trazer uma conceituagao e 

contextualizagao sobre o objeto de estudo e demais temas relacionados. 

Em seguida, com o intuito de obter resultados auferiveis, foi realizada uma analise descritiva 

visando mensurar os niveis percentuais atingidos pelos restos a pagar e despesas 

orgamentarias, alem de dados relativos a evolugao e confronto entre as contas objeto do 

estudo. 

Diante disso, verificou-se um crescimento no total das despesas orgamentarias do municipio 

estudado no percentual de 467% entre 1998 a 2007, evidenciando um aumento de quase 

cinco vezes o que foi gasto no inicio do perfodo estudado, demonstrando um crescimento no — 

volume de dispendios por parte dos gestores. 

Tambem foi constatada a questao da diminuigao sofrida pelos restos a pagar ao longo dos 

anos, principalmente o dos fornecedores de exercicios anteriores, pois estes estao 

superando a casa dos 50% do total de restos a pagar na maioria dos exercicios do periodo 

estudado, principalmente nos anos que antecedem a Lei de Responsabilidade Fiscal, 

demonstrando o desequilibrio das contas, e podendo ser observado um montante ainda 

muito alto inscrito durante o periodo estudado. 

Com relagao a existencia de disponibilidades para pagamento dos restos a pagar foi 

verificado que apos a promulgagao da LRF, nos anos de 2000 e 2004, em que houve 

transigao de mandato, ocorreu o descumprimento da legislagao que regula a inscrigao em 

restos a pagar, o que poderia ter ocasionado em pena de reclusao para os respectivos 

gestores. 

Pode ser visto tambem que o ano de 2001 foi o unico dos exercicios estudados que o total 

de disponibilidades foi suficiente para pagar a totalidade dos restos a pagar, porem nos anos 

seguintes o endividamento da entidade voltou a crescer, mas manteve-se em um percentual 

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

tentando se adequar ao que reza a LRF, apesar de ainda nao estarem cumprindo a mesma 

efetivamente. 
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Por fim, pode-se inferir que a observancia do cumprimento do que esta exposto na LRF, 

com relagao a inscrigao dos restos a pagar, e extremamente necessaria para a 

implementagao das politicas publicas, pois, a extrapolagao dos limites dessa conta, cria um 

orgamento paralelo, o que compromete a utilizagao dos recursos publicos, impossibilitando o 

desenvolvimento do municipio. 

5 Sugestoes Para Trabalhos Futuros 

A partir do que foi explicitado, constatou-se a necessidade de realizagao de estudos desse 

tipo nos demais municipios do polo, de forma que seja proporcionada uma analise 

comparativa entre os municfpios da regiao. 

Tambem seria bastante interessante quando da realizagao de estudos posteriores a 

insergao de outras variaveis que possam impactar no endividamento dos municipios, 

visando aumentar a profundidade do estudo, e fazendo com que ele sirva de subsidio para 

os gestores publicos, auxiliando na administragao dos recursos, e demonstrando os 

prejuizos trazidos pelo excesso do endividamento das entidades, alem de apresentar o 

papel informativo do assunto. 
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