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A contabilidade publica destina-se a coletar e registrar os atos e fatos da Administracao 

Publica, bem como verificar a legalidade dos atos da execucao orcamentaria. A Lei de 

Responsabilidade Fiscal juntamente com as Resolucoes do Senado Federal N° 40 e 

43/2001 vieram reforcar os limites e restricoes, principalmente, no que diz respeito ao 

endividamento publico. Dessa forma, este trabalho tern o objetivo de analisar o 

comportamento dos indicadores fiscais de endividamento dos Estados Nordestinos no 

periodo de 2000 a 2007. Trata-se de urn estudo documental, exploratorio e descritivo, com 

uma abordagem quantitativa. Os dados foram coletados no site do Tesouro Nacional, 

relativos aos anos de 2000 a 2007 de todos os Estados Nordestinos. Logo ap6s, foram 

analisados atraves de ferramenta estatistica descritiva, utilizando-se de media, mediana, 

amplitude, desvio padrao e coeficiente de variacao. Na analise dos indicadores de 

endividamento de curto prazo dos Estados Nordestinos, verificou-se que houve uma queda 

significativa do endividamento ao longo dos anos, demonstrando a influencia da Lei de 

Responsabilidade Fiscal e das Resolucoes do Senado N° 40 e 43/2001. Com isso, 

observou-se que os Estados Nordestinos tern procurado equilibrar sua execucao 

orcamentaria de forma a comprometer o minimo possivel suas receitas correntes com 

dividas de curto prazo. No caso do indicador de endividamento de longo prazo, observou-se 

que na maioria dos Estados Nordestinos, com excecao da Bahia e Pernambuco, houve uma 

reducao do endividamento, demonstrando que os mesmos estao comprometendo cada vez 

menos as suas receitas correntes com dividas de longo prazo. 

Palavras-chave: Contabilidade Publica. Lei de Responsabilidade Fiscal. Endividamento 

Publico. 



ABSTRACT 

The public accounting is designed to collect and record the acts and facts of Public 

Administration, as well as verify the legality of acts of budgetary execution. The Fiscal 

Responsibility Act, together with the resolutions of the Senate No. 40 and 43/2001 came 

strengthen the limits and restrictions, especially as regards the public debt. Thus, this study 

aims to examine the behavior of fiscal indicators of indebtedness of northeastern states in 

the period 2000 to 2007. This is a documentary study, exploratory and descriptive, with a 

quantitative approach. Data were collected on the site of the National Treasury, for the years 

2000 to 2007 in all northeastern states. Soon after, were analyzed using descriptive statistics 

tool, using average, median, range, standard deviation and coefficient of variation. In the 

analysis of the indicators of short-term debt of the northeastern states, it was found that there 

was a significant drop in borrowing over the years, demonstrating the influence of the Fiscal 

Responsibility Law and the Resolutions of the Senate No. 40 and 43/2001. With this, it was 

observed that the northeastern states have sought balance its budget implementation in 

order to commit as little as possible with its current revenue short-term liabilities. In the case 

of an indicator of long-term debt, it was observed that in most Northeastern states, with the 

exception of Bahia and Pernambuco, there was a reduction of debt, demonstrating that they 

are committing less and less their current revenues with debts of over term. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Keywords: Public Accounts. Fiscal Responsibility Law. Public debt. 
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1 I N T R O D U C A O 

A contabilidade publica e um dos ramos da contabilidade voltada essencialmente as 

entidades publicas, e que atraves dos seus relatorios pode-se ter o controle e 

acompanhamento da gest io dos recursos publicos. Por sua vez, a mesma destina-se nao 

somente a coletar e registrar os atos e fatos da Administracao Publica, mas tambem a 

observer a legalidade dos atos da execucao orcamentaria. No Brasil, a contabilidade 

publica tern suas raizes no periodo colonial, diante da necessidade de informacoes 

economicas e fmanceiras uteis a tomada de decisoes. 

A Lei Federal N° 4.320/1964 veio disciplinar a contabilidade publica no Brasil, 

introduzindo normas gerais do Direito Financeiro, voltadas a elaboracao e ao controle dos 

orcamentos e balancos, da Uniao, dos Estados, dos Municipios e do Distrito Federal. 

No mesmo ano de sua criacao, instaura-se no Brasil o governo dos militares, 

introduzindo uma politica voltada ao crescimento acelerado, baseado nos financiamentos 

extemos, e aliado a isso, desencadeia-se a primeira crise do petroleo em 1973, obrigando o 

Governo a contrair novos emprestimos estrangeiros para sair da crise. 

Apos a moratoria da divida externa do Mexico, em 1982, o endividamento dos 

Estados Brasileiros agravou-se, levando-os a recorrerem constantemente ao Governo para 

sair da crise (SILVA E SOUSA, 2002). A partir de entao, os Estados Brasileiros passaram 

por sucessivas r enego t i a t es de suas dividas junto a Uniao, 

A Lei N° 9.496/1997 veio regulamentar as renegociacoes das dividas estaduais junto 

a Uni§o, buscando dessa forma, center o endividamento desordenado dos Estados. Ja a Lei 

Complementar N° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) introduziu no Brasil uma 

politica voltada para a gest io dos recursos publicos, de forma planejada e responsavel, 

trazendo as diretrizes e criterios, principalmente, no tocante ao endividamento publico. 

Niyama e Silva (2008) afirmam que a LRF introduziu mecanismos para confer os 

gastos, afetando diretamente o comportamento dos administradores publicos. 

Acrescente-se ainda que, paralelo a LRF, foram publicadas as Resolucoes do 

Senado N° 40 e 43/2001, fixando os limites em materia de endividamento publico 

estabelecidos na LRF. 
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Dentro desse contexto, o presente estudo objetiva anaiisar o comportamento do 

endividamento publico dos Estados Nordestinos no perlodo de 2000 a 2007. Para isso, o 

trabalho encontra-se organizado em cinco capitulos, tratando dos seguintes aspectos: 

O primeiro capitulo vem abordando os aspectos iniciais do estudo, justificativa e 

caracterizacao do problema a ser estudado, alem dos objetivos gerais e especificos. 

O segundo capitulo aborda a respeito dos procedimentos metodologicos, natureza 

da pesquisa, classificagao da pesquisa e tratamento e analise dos dados. 

No terceiro capitulo, apresenta-se a fundamentagao teorica, que aborda a respeito 

da Evolucao historica da contabilidade publica no Brasil, seu concerto, campo de atuacao e 

objetivos; Regimes contabeis; Evolucao da divida publica brasileira e o processo de 

endividamento estadual; Lei de Responsabilidade Fiscal e seus aspectos mais relevantes; 

Credito Publico; Divida Publica e Composicao dos indicadores de endividamento de curto e 

longo prazo. 

No quarto capitulo sera apresentada a analise de resultados, no qua! se faz urn 

estudo realizado a partir de dados coletados no site do Ministerio da Fazenda sobre os 

Estados Nordestinos relativos ao periodo de 2000 a 2007, analisando-se o comportamento 

do endividamento publico a partir do advento da LRF e Resolucoes do Senado Federal n° 

40 e 43/2001. 

O quinto e ultimo capitulo aborda as consideracSes finais sobre o estudo realizado a 

partir dos objetivos estabelecidos no trabalho e sugestoes para futuras pesquisas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1 Justificativa e Problematics 

O endividamento publico pressupde uma ineficienria na execucao orcamentaria, ou 

seja, a arrecadacao de receitas nao comporta a execucao das despesas. Pode ainda, 

resultar de emprestimos para a execucao de grandes empreendimentos, em que o ente nao 

disponha de recursos suficientes. 

Antes da Lei de Responsabilidade Fiscal, os administradores costumavam usar o 

dinheiro publico de forma desordenada, sem o devido planejamento, gastando alem da 

arrecadacao de receita e ainda contraindo constantes operacoes de credito, agravando o 

endividamento publico. 
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sua forma de administrar o dinheiro publico e necessitaram se adequar a nova legislacao, 

voltada essencialmente a gestao fiscal responsavel. 

Ao introduzir condicoes e limites para contrair novas dividas, busca conter o 

endividamento publico desordenado em vista do bem comum, dando-se enfase ao 

planejamento e a transpar§ncia na aplicagao dos recursos publicos. Para isso, o gestor 

publico e sua equipe devem ter urn conhecimento aprofundado da legislacao e de suas 

responsabilidades. 

Assim, este estudo justifica-se devido a necessidade de desenvolver estudos 

relacionados a tematica publica, especrficamente em relacao ao comportamento da divida 

publica dos Estados Nordestinos e o enquadramento nos dispositivos da Lei de 

Responsabilidade Fiscal e Resolucoes do Senado Federal n ° 40 e 43/2001. Analisar o 

comportamento do endividamento publico da Regiao Nordeste torna-se essencial para 

manter a populacao da regiao informada da sua real situacao, visto que, segundo 

Guimaraes (2003) a implantacao da LRF respondeu de certa forma ao clamor do povo frente 

aos desmandos e irresponsabilidades dos administradores publicos. 

Dessa forma, esse trabalho tambem e oportuno diante da necessidade dos contadores 

aprofundarem os seus conhecimentos sobre os aspectos normativos da Lei de 

Responsabilidade Fiscal e legislagoes afins, principalmente, no tocante a divida publica e 

seus limites. 

Diante do exposto, busca-se responder ao seguinte problema de pesquisa. Qua/ o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

comportamento do endividamento publico dos Estados Nordestinos, no periodo de 

2000 a 2007? 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo geral 

O objetivo geral deste estudo e analisar o comportamento dos indicadores fiscais de 

endividamento dos Estados Nordestinos no periodo de 2000 a 2007. 
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1.2.2 Objet i vos especi f icos 

• Identif icar os indicadores f iscais de endiv idamento de curto e longo prazo dos 

Estados Nordest inos; 

• Veri f icar o compor tamento dos indicadores fiscais de endiv idamentos dos Estados 

Nordest inos no per iodo de 2000 a 2007, individualmente; 

• Anal isar o compor tamento dos indicadores f iscais de endiv idamentos dos Estados 

Nordest inos no per iodo de 2000 a 2007, de maneira global. 
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2 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

2.1 Natureza da pesquisa 

A natureza da pesquisa foi de carater quanti tat ive atraves da uti l izacao de tecnicas 

estat ist icas de tendencia central (media e mediana) e de dispersao (ampli tude, desvio-

padrao e coeficiente de var iacao), uti l izada no processo de anal ise dos dados. Nesse tipo de 

pesquisa, Beuren (2006, p. 93) destaca "[...] a intencao de garantir a precisao dos 

resultados, evitar distorgoes de analise e interpretagao, possibi l i tando uma margem de 

seguranga quanto as inferencias feitas." 

2.2 Classificacao da pesquisa 

2.2.1 Quanto aos objet ivos 

Nesse estudo foi uti l izada a pesquisa do t ipo exploratoria e a descrit iva. Beuren 

(2006) destaca que a pesquisa e considerada exploratoria quando o pesquisador desejar 

explorar ou esclarecer algo sobre determinado assunto, ou seja, quando se busca conhecer 

com maior profundidade determinado assunto que se tern pouco conhecimento. 

Na concepgao de Gil (1999, p. 44) a pesquisa descrit iva "tern como objetivo 

primordial a descrigao das caracter ist icas de determinada populagao ou fenomeno ou o 

estabelec imento de relagoes entre as variaveis." Esse entendimento t ambem e destacado 

por Mart ins (2002, p. 19) ja que "como o proprio nome sugere, a organizagao, sumar izagao 

e descrigao de dados e chamada estat ist ica descrit iva." 

Nesse sent ido, buscou-se aprofundar os conhec imentos a respeito do assunto, 

tornando-o mais claro, bem como descrever o compor tamento dos dados anal isados. 
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2.2.2 Quanto aos procedimentos 

Conforme Beuren (2006, p. 83) "os procedimentos na pesquisa cientif ica referem-se 

a maneira pela qual se conduz o estudo e, portanto, se obtem os dados." Nesse estudo, 

quanto aos procedimentos fo ram uti l izadas as pesquisas bibl iografica e documenta l . 

Conforme Cervo e Bervian (1983, p. 55zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Beuren, 2006, p. 86) a pesquisa 

bibl iografica e definida como a que "explica urn problema a partir de referenciais teor icos 

publ icados em documentos. Pode ser real izada independentemente ou como parte da 

pesquisa descrit iva ou exper imental . [...]". 

Esta pesquisa caracter iza-se como pesquisa bibl iografica, pois se utiliza 

pr incipalmente de fontes tais como, leis, d issertacoes, l ivros, art igos e informagoes 

constantes em meio eletronico (virtual). 

Gil (1999, p. 66) diz que "[...] a pesquisa documenta l vale-se de materiais que nao 

receberam ainda urn t ratamento anal i t ico, ou que podem ser reelaborados de acordo com os 

objet ivos da pesquisa." 

Para a pesquisa de carater documenta l foram uti l izados os documentos constantes 

no site do Tesouro Nacional , tais como: Balango Anual (Receita e Despesa) e Balango 

Patr imonial de todos os Estados Nordest inos, no per iodo de 2000 a 2007. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3 Tratamento e analise dos dados 

O tratamento dos dados foi composto por tecnicas da estat ist ica descrit iva com o uso 

de medidas de dispersao (media, mediana, desvio padrao, ampl i tude e coeficiente de 

variagao). 

"Medidas de dispersao sao medidas estat ist icas uti l izadas para avaliar o grau de 

variabi l idade, ou dispersao, dos valores em torno da media" (MARTINS, 2002, p.52). 

A o fazer urn comentar io a respeito da uti l izagao da media e da mediana, Dancey e 

Reidy d izem que: 
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A media e a medida mais frequentemente utilizada e e ela que deve ser 

usada, uma vez que voce esteja convencido de que ela fornece uma boa 

ideia do valor tipico do conjunto. Se voce encontrar valores extremos, 

entao a media n§o devera ser utilizada, neste caso o melhor e utilizar a 

mediana, ja que n3o e senslvel a valores extremos (DANCEY; REIDY, 

2006, p.61). 

"Para melhor interpretar a d ispersao de uma variavel, calcula-se a raiz quadrada da 

variancia, obtendo-se o desvio padrao que sera expresso na unidade de medida original" 

(MARTINS, 2002, p. 54). O desvio padrao e considerado uma medida mais informativa da 

var iacao dos dados. Segundo Dancey e Reidy (2006, p. 91) "o desvio padrao fornece uma 

indicacao do que ocorre entre os dois ext remos. A razSo do desvio padrao fazer isso e que 

ele pode informar o quanto os valores do conjunto var iam em torno da media." 

A ampl i tude total caracter iza-se como uma medida de dispersao dada pela di ferenca 

entre o valor min imo da observacao e o valor maximo. 

"O Coeficiente de var iacao de Pearson (CV) trata-se de uma medida relativa de 

dispersao. Enquanto a ampl i tude total (R), variancia (S 2 ) e o desvio padrao (S) s3o medidas 

absolutas de var iacao" (MARTINS, 2002, p.57). 

Para o autor ex is tem a lgumas regras empir icas para interpretacoes do coeficiente de 

var iacao: 

Se: C V . < 1 5 % tem-se baixa d i s p e r s a l 

Se: 1 5 % < C V . < 3 0 % tem-se media d ispersao 

Se: C V . £ 3 0 % tem-se elevada dispersao 

Dessa forma, a partir dos dados coletados foram uti l izadas tais medidas com o 

auxi l io do Pacote Estat ist ico SPSS versao 8.0. 
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3 FUNDAMENTAL AO TEORICA 

3.1 Evolugao historica da contabilidade publica no Brasil 

Segundo Slomski (2003), os pr imeiros relatos da contabi l idade publica registrados no 

Brasil da tam do ano de 1808, durante a instalacao do governo provisorio de D. Joao V I . 

Fortes (2006) relata que na ocasiao, o Brasil nao dispunha de nenhum registro 

contabi l capaz de fornecer as informagoes exigidas pela corte, obr igando D. Joao VI a criar 

o Erario Regio e o Conse lho da Fazenda, como forma de organizar a contabi l idade da 

colonia, e a publ icar urn Alvara nos seguintes termos: 

Ordeno que a escrituragSo seja a mercantil por partidas dobradas, por ser a 

unica seguida pelas nag6es mais civilizadas, assim pela sua brevidade 

para o manejo de grandes somas, como por ser mais clara e a que menos 

lugar da a erros e subterfugios onde se esconde a malicia e a fraude dos 

prevaricadores (FORTES, 2006, p. 31). 

Entende-se ass im, que a contabi l idade publ ica surgiu no Brasil como fo rma de 

atender aos anseios da corte por informagoes precisas da contabi l idade da colonia. 

Fortes (2006) destaca ainda que, nas decadas seguintes, fo ram surgindo novas 

si tuagoes que exigiam informagoes contabeis uteis a tomada de decisoes; dentre elas, cita o 

fato ocorr ido em 1914, quando na ocasiao o Governo Federal deixou de contrair operagoes 

de credito com banqueiros ingleses por nao dispor de uma contabi l idade organizada e 

f idedigna. 

Dessa forma, pode-se perceber o quanto e importante manter uma contabi l idade 

bem estruturada, capaz de fornecer informagoes uteis aos usuar ios em tempo habil. 

Ja no ano de 1922, e aprovado atraves da Lei N° 4 .536 o Codigo de Contabi l idade 

Publ ica, e em 1964 a publ icagao da Lei N° 4.320/1964 (SLOMSKI , 2003) , marco para a area 

publica no Brasil . 

Fortes (2006) t ambem menciona a publ icagao da Lei 4 .320/64, t ratando das "normas 

gerais do Direito Financeiro para a e laboragao e controle dos orgamentos e balangos, da 
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Uniao, dos Estados, dos Munic ip ios e do Distrito Federal", como sendo urn marco na historia 

contabi l do Brasil, destacando sua relacao estreita com o orgamento. 

Entende-se ass im, que a Lei N° 4.320/64 veio regulamentar a contabi l idade publ ica, 

com enfase no orgamento publ ico, contr ibuindo dessa forma para a evolugao contabi l no 

Brasil . 

Fortes (2006) em re ferenda a publ icagao da Lei N° 4.320/64 ressalta que a mesma 

nao surt iu efeitos na questao gerencial da informagao, ou seja, o Brasil , atraves da sua 

contabi l idade, cont inuava sem fornecer informagSes relevantes para a tomada de decisoes e 

atender as necessidades dos usuarios internos e externos da epoca, ja que nao existia no 

ambi to federal , urn s istema de informagao eficiente. 

Entao, o Governo Federal uniu esforgos e procurou solugoes, implantou o SIAFI -

Sis tema Integrado de Administ ragao Financeira, em 1987, iniciando uma nova era da 

Contabi l idade Publica, em que atraves desse sistema podia-se processar toda a execugSo 

orgamentar ia, f inanceira, patr imonial e contabi l , sendo usado como sistema de informagao, 

servindo de base para a criagSo de outros s istemas informat izados nos Estados e 

Munic ip ios (FORTES, 2006). 

Nesse entendimento, o SIAFI tornou-se urn instrumento essencial no fornecimento 

de informagoes, capaz de auxil iar os usuarios na tomada de decisao, contr ibuindo para a 

modernizagao da contabi l idade publica no Brasil . 

Ja em 1988, e promulgada a nova Consti tuigao que veio implementar novas 

mudangas na area contabi l , entre elas, a un i f i cag io dos orgamentos, a necessidade de 

transparencia nos gastos publ icos e uma lei complementar def in indo as responsabi l idades 

na gestao f iscal (FORTES, 2006) . 

Em maio de 2000, foi aprovada a Lei de Responsabi l idade Fiscal, d ispondo sobre as 

normas de f inangas publ icas vol tadas para a responsabi l idade f iscal, apl icada a Uniao, 

Estados, Distrito Federal e Munic ip ios (FORTES, 2006) . 

Entende-se ass im, que a Const i tuigao de 1988 jun tamente com a LC N° 101/2000 

promoveram mudangas signif icativas no ambi to do controle dos gastos publ icos, ao 

implantar uma cultura voltada a responsabi l idade na gestao dos recursos publ icos. 
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3.2 Conceito de contabilidade publica 

De acordo com Kohama (2003, p. 47) a contabi l idade publica e definida como u o 

ramo da contabi l idade que estuda, orienta, controla e demonst ra a organizacao e execugao 

da Fazenda Publ ica; o patr imonio publico e suas variagoes." 

O autor supraci tado ressalta ainda que "a contabi l idade publica nao deve ser 

entendida apenas como dest inada ao registro e escri turagao contabi l , mas t ambem a 

observagao da legal idade dos atos da execugao orgamentar ia, atraves do controle e 

acompanhamento [...]" (KOHAMA, 2003, p. 49). 

No entendimento desse autor, a contabi l idade publica torna-se uma ferramenta 

ef icaz no controle e acompanhamento da gestao publ ica, observando a legal idade dos atos 

da execugao orgamentar ia (a exemplo do empenho, l iquidagao, pagamento, entre outros). 

Portanto, a contabi l idade publica nao se dest ina apenas a demonstrar as var iagoes 

ocorr idas no patr imonio publico. 

Ja Fortes (2006, p. 224) corrobora com esse entendimento quando diz que a 

contabi l idade publica e "o ramo da contabi l idade que coleta, registra e controla os atos e 

fatos da Administ ragao Publ ica, mostra o valor de suas var iagoes, bem como acompanha, 

controla e demonstra a execugao do orgamento". 

Ver i f ica-se entao que, a contabi l idade publica nao somente e usada para demonst rar 

as var iagoes dos fatos propr iamente ditos da administragao publ ica, mas tambem os seus 

atos, a exemplo de contratos, convenios e outros i n s t r u m e n t s meramente administrat ivos. 

Dest ina-se t ambem a acompanhar , controlar e demonstrar como o orgamento esta sendo 

executado. 

3.3 Campo de atuacao 

O seu campo de apl icag§o segundo Slomski (2003, p. 28) "e, ass im, o das pessoas 

jur id icas de Direito Publico Interno - Uniao, Estados, Distrito Federal, Munic ip ios, seus 

fundos, suas autarquias e suas fundagoes". 
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Segundo Kohama (2003, p. 49) a contabi l idade publica "[...] deve ser 

obr igator iamente praticada pelas ent idades publ icas, ou seja, aquelas de direito publico 

interno, como a Uniao, os Estados, o Distrito Federal , os Munic ip ios e suas respect ivas 

ent idades autarquicas". 

Entende-se assim, que a Contabi l idade Publ ica apl ica-se a todas as ent idades de 

direito publ ico interno, abrangendo o seu patr imonio e orgamento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.4 Objetivos da contabilidade publica 

De acordo com ludic ibus (1997, p. 28zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud S lomski , 2003, p. 28) "o objet ivo da 

contabi l idade (e dos relat6rios dela emanados) e fornecer informagao econdmica relevante 

para que cada usuario possa tomar suas decisoes e realizar seus ju lgamentos com 

seguranga". 

Na concepgao de Kohama (2003, p. 47) , a contabi l idade publica tern por objetivo "[...] 

captar, registrar, acumular, resumir e interpretar os fenomenos que afetam as si tuagoes 

orgamentar ias, f inanceiras e patr imoniais das ent idades de direito publico interno [...]" 

Conforme o art. 83, da Lei Federal N° 4.320/64 o objetivo da contabi l idade publica e 

evidenciar "perante a Fazenda Publ ica a si tuagao de todos quantos, de qualquer modo, 

ar recadem receitas, efetuem despesas, adminis t rem ou guardem bens a ela per tencentes 

ou conf iados". 

Os destaques expostos ac ima demonst ram o mesmo entendimento relacionado a 

contabi l idade publica, ou seja, a contabi l idade torna-se uma ferramenta gerencial capaz de 

fornecer aos usuarios, informagoes uteis para a tomada de decisao. Especi f icamente, a 

contabi l idade publica objetiva evidenciar todos os fatos que de a lguma forma modi f iquem as 

si tuagoes orgamentar ias, f inanceiras e patr imoniais das ent idades de direito publico interno. 
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3.5 Diferenca entre Contabilidade Publica e Contabilidade Financeira 

Sabe-se que os procedimentos inerentes a Contabi l idade Publ ica s3o dist intos 

daqueles relacionados a Contabi l idade Financeira (setor pr ivado). A l iteratura acerca do 

assunto destaca alguns pontos interessantes e que merecem ser destacados. 

N iyama e Silva (2008, p. 280) argumentam que ao estudar a Contabi l idade Publ ica 

pode-se perceber a existencia de di ferencas em relacao a Contabi l idade Financeira. Essas 

di ferencas segundo os autores estao desde o tipo de demonst racao uti l izada ate o processo 

contabi l . 

Dentre as diversas razdes para tais d ivergences . Niyama e Silva (2008, p. 280) 

destacam as seguintes: 

Caracterfsticas do governo e servicos prestados, caracterfsticas do 

processo administrativo, enfase na teoria do fundo, em detrimento da teoria 

da entidade e do proprietario; o volume expressivo de investimentos em 

ativos que n§o produzem receita; a natureza do processo decisbrio; o uso 

de informacSes contabeis; e os usuarios das informac&es. 

Andrade (2007, p. 6) corrobora com esse entendimento quando diz que a maior 

dist incao entre a contabi l idade privada ou pessoal e a contabi l idade das insti tuicdes publ icas 

esta no fato de na pr imeira, pode-se fazer tudo aquilo que a lei nao proibe, enquanto na 

segunda, pode-se fazer somente o que, por determinacao legal, esta ou foi expressamente 

permit ido, ou melhor, deve-se efetuar previsao legal para se efetivar qualquer acao 

governamenta l . 

Destaca ainda a formagao do patr imonio, onde no setor privado e impuls ionado pelas 

t ransagoes dos chamados capitais proprios e de terceiros, com objetivo focado no lucro 

f inanceiro ou economico, ja no setor publico ha a uti l izacao de seu patr imonio, em razao dos 

objet ivos sociais que possam beneficiar a populacao. 

£ notdr io que os destaques dos autores mostram mecan ismos de p lanejamento, 

execucao e controle di ferenciados, mas com algo em c o m u m - a gerencia do patr imonio, 

urn com foco no lucro e o outro com foco na distribuiccio de recursos em prol da colet ividade. 
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3.6 Regimes contabeis 

A Lei N° 4.320/64 em seu art. 35 diz que "per tencem ao exercicio f inanceiro as 

receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas" . 

Kohama (2003, p. 53) def ine o exercic io f inanceiro como sendo "o per iodo de tempo 

durante o qual se exercem todas as at iv idades administrat ivas e f inanceiras relat ivas a 

execugao do orgamento". O mesmo autor esclarece que no Brasil o exerc ic io f inanceiro 

coincide com o ano civil. 

Na concepgSo de Kohama (2003), ex is tem dois regimes contabeis: o de caixa e o de 

competencia; sendo que pelo regime de caixa as receitas sao mensuradas por ocasiao da 

sua efetiva arrecadagao e as despesas pelo seu pagamento; e ja no regime de 

competencia, no momento que ocorrer o fato gerador. 

Kohama (2003, p. 55) ainda ressalta que no Brasil "a administragao publica deve 

adotar o regime contabil de escri turagao M is to ou seja, o regime de caixa para a 

arrecadagao das receitas e o regime de competencia para a realizagao das despesas". 

Nessa compreensao, a contabi l izagao das receitas e despesas publ icas no Brasil , 

da-se em momentos diferentes, sendo as receitas ao se efetivar a arrecadagao (regime de 

caixa) e as despesas ao ocorrer o fato gerador (regime de competencia) . 

Porem, Carvalho (2004) af i rma que existem a lgumas excegoes a essa regra, haja 

vista que as despesas de exerc ic ios anter iores sao contabi l izadas pelo regime de caixa e 

nao de competencia. Nesse caso, o fato gerador da despesa ocorreu no exercic io anterior, 

porem a despesa so foi contabi l izada no exercic io seguinte, seguindo o regime de caixa, e 

outra excegao seria uma despesa paga antec ipadamente. 

Ja quanto as receitas, uma excegao citada foi a inscrigao de div ida ativa, que se da 

no f inal do exercic io, sendo registrada pelo regime de competencia e nao pelo de caixa. 
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3.7 Evolugao da divida publica brasileira e o processo de endividamento estadual 

Com o Golpe Militar instaurado no Brasil em 1964, o pais passou a ser governado 

pelos mil i tares que adotaram uma polit ica a l tamente recessiva, autoritaria e de combate a 

inflagao (ANASTASIA, 2006) . A lem disso, os mil i tares durante o seu governo op taram por 

uma polit ica voltada ao cresc imento economico acelerado, baseado nos f inanciamentos 

externos e redugao das importagoes, com a implantagao do II Piano Nacional de 

Desenvolv imento. 

Andrade (2006a) e Gu imaraes (2003) af i rmam que a situagao da crise brasileira foi 

agravada pelo choque do petroleo ocorr ido em 1973, levando o pais a buscar os constantes 

f inanciamentos externos e em maior proporgao, contr ibuindo para o aumento da divida 

publica. 

Anastas ia (2006) af irma tambem que ao final do governo dos mil i tares, o cenario do 

Brasil era de divida externa e interna al t issimas, inflagao sem controle e des igualdade 

social . 

Veri f ica-se conforme as ci tagoes expostas ac ima, que a polit ica adotada pelos 

mil i tares durante o seu governo, acentuou o endiv idamento publico brasileiro, tanto o 

externo quanto o interno, provocando consequencias drast icas na economia brasileira, 

afetando diretamente a vida da populagao. 

Silva e Sousa (2002) a f i rmam que a primeira grande crise do endiv idamento dos 

Estados Brasi leiros deu-se logo apbs a morator ia da div ida externa mexicana em 1982. O 

per iodo foi marcado pela redugao do f luxo de capital externo no pais, levando os Estados 

Brasi leiros a nao honrarem seus compromissos externos e obr igando a Uniao a assumir as 

div idas estaduais, ja que era o avalista das operagoes. 

Andrade (2006a) e Gu imaraes (2003) apontam ainda como fator de aumento do 

endiv idamento publ ico, a promulgagao da Consti tuigao de 1988, t razendo ref lexos 

signif icativos na economia da Uni§o, dos Estados e dos Municipios. 

Conforme Modiano (1992, p.373zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud A N D R A D E , 2006a, p. 27): 

Ainda em outubro de 1988 foi promulgada a nova Constituigao brasileira, 

que transferiu para o Congresso uma parcela da responsabilidade pela 

condugSo politica econ6mica. Em materia econ6mica, a nova ConstituicSo 

ainda aumentou as vinculagoes da receita, ampliou e enrijeceu os gastos 

do Governo Federal, e encareceu o custo da m§o-de-obra para os setores 
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produtivos privado e publico. A redistribuigao de cerca de 25% da receita 

da Uni§o em favor dos estados e municipios, sem a contrapartida de uma 

transferencia equivalente de encargos, ampliou as necessidades de 

financiamento do setor publico 'latu sensu'. A estabilidade adquirida pelos 

funcionarios publicos com mais de cinco anos de servico exemplifica o 

enrijecimento das despesas de pessoal. 

A partir da Consti tuigao de 1988, os problemas das contas publ icas agravaram-se, 

devido tanto a transferencia de competenc ias tr ibutarias da Uniao para os Estados e 

Munic ip ios, quanto pela ampl iacao de suas part ic ipacoes na arrecadagao do Imposto de 

Renda e do Imposto sobre Produtos Industr ial izados, por meio do Fundo de Part icipagao 

dos Estados - FPE e do Fundo de Part icipagao dos Munic ip ios - F P M . (GUIMARAES, 

2003). 

A lem disso, o autor supraci tado destaca ainda que as mudangas introduzidas 

provocaram uma perda signif icativa da receita da Uniao e uma ampl iagao da arrecadagao 

dos Estados e Munic ip ios, provocando urn descontrole nos gastos publ icos, levando-os a 

recorrer a constantes f inanciamentos para sair da crise. 

Diante das citagoes expostas, pode-se perceber que a Consti tuigao Federal com 

suas mudangas introduzidas, ampl iando a arrecadagao dos Estados e Munic ip ios e 

reduzindo a receita da Uniao, contr ibuiu para o endiv idamento publico brasileiro, devido 

pr incipalmente a falta de p lanejamento e controle dos gastos publ icos que persist iam na 

epoca. 

Conforme Guimaraes (2003), a decada de 90 no Brasil foi marcada pelas ideias 

neol iberais, baseadas bas icamente na privatizagao, abertura econdmica e busca de ajuste 

f iscal, tendo como fato marcante o langamento do piano real em 1994. 

Nesse contexto, Andrade (2006a, p. 35) diz que "a rapida expansao do 

endiv idamento publico foi urn dos tragos mais marcantes do per iodo pos Piano Real". 

Para Andrade (2006a) e Gu imaraes (2003), outros fatos tambem contr ibui ram nesse 

per iodo para o endiv idamento publ ico. O gasto excessivo com pessoal , apos a implantagao 

do piano real, conf iantes no crescimento da economia; o processo de desvalor izagao do real 

em 1999, e as diversas crises economicas mundia is que afetaram as f inangas publ icas dos 

Estados e Munic ip ios brasi leiros, levando-os a busca de novos f inanciamentos junto a Uniao 

e as ent idades f inanceiras, acentuando cada vez o endiv idamento publico. 

Andrade (2006a) faz ainda re fe renda a crise asiatica ocorr ida em 1997, quando o 

governo brasileiro teve de recorrer as privat izagoes de suas estatais para tentar conter a 
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crise. Nesse momento , a Uniao teve de assumir as div idas passivas das empresas 

privat izadas, agravando ainda mais o endiv idamento publ ico. 

Diante disso, veri f ica-se que a decada de 90 foi marcada pelas ideias neol iberais, 

atraves, pr incipalmente, da polit ica de privat izacao que atrelada as crises mundia is 

ocorr idas, na epoca, provocaram urn crescente aumento do endiv idamento publico 

brasileiro. 

Na Tabela 1, pode-se analisar a evolugao da divida l iquida do setor publico desde 

1995. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T A B E L A 1 

Evolugao da Dfvida Liquida do Setor Publico 

Divida Interna Divida Externa Divida Total 

R$ % PIB R$ % PIB % PIB 

Periodo MilhOes Milhoes R$ Milhdes 

1995 378.581 22,7 133.622 8,2 514.248 31,1 

1996 538.018 26,1 81.382 4 619.400 30,1 

1997 595.154 29,3 84.316 4,2 679.470 33,4 

1998 722.507 34,1 77.157 3,7 799.664 37,8 

1999 796.559 39,4 221.918 11 1.018.478 50,4 

2000 786.817 39,4 198.084 10 984.902 49,6 

2001 824.694 41,6 205.400 10,4 1.030.352 52,0 

2002 856.973 44,1 255.268 13,2 1.112.241 57,3 

2003 809.842 44,0 233.482 12,7 1.043.323 56,6 

2004 831.273 45,1 180.623 9,8 1.011.896 54,9 

2005 899.403 46,5 91.007 4,7 990.409 51,2 

2006 1.024.848 50,7 8.054 0,2 1.032.902 50,9 

Fonte: IPEADATA (2006zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud ANDRADE, 2006a, p. 39) 

Andrade (2006a), ao anal isar os dados da Tabela 1, concluiu que a div ida publ ica 

interna teve urn aumento muito signif icativo passando de 22 ,7% do PIB em 1995 para 50 ,7% 

em 2006, e que houve uma queda signif icativa da div ida externa de 8 ,2% do PIB em 1995, 

para 0 ,2% e m 2006. Ja a d iv ida total teve urn aumento, passando de 3 1 , 1 % do PIB em 1995 

para 50 ,9% em 2006, demonst rando que a div ida interna contr ibuiu em maior proporgao 

para o aumento da div ida total brasileira. 

Para expl icar a maior part icipagao da esfera federal na composigao da div ida interna 

brasileira, Andrade (2006a, p. 40), diz que se deu "[...] pela absorgao das div idas estaduais 

e municipals - f rente ao processo de reestruturagao, bem como por herdar os passivos das 

Empresas Estatais privatizadas [...]". 
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Ja quanto a div ida externa brasileira, Andrade (2006a) esclarece que houve uma 

redugao signif icativa ao longo dos anos, inf luenciada pela inversao da div ida externa da 

esfera federal para a interna, e pela queda da part icipagao das Empresas Estatais, devido 

aos superavits alcangados, como o caso da Petrobras. 

3.7.1 A renegociag§o das div idas estaduais 

Diante da situagao de endiv idamento em que se encont ravam os Estados brasi leiros 

e como forma de amenizar essa si tuagao, a Uniao buscou ao longo das decadas de 80 e 90 

a renegociagao dessas div idas, so que como eram na sua maioria de curto prazo e sem 

levar em consideragao a capac idade de pagamento dos Estados, ocas ionavam novas e 

sucessivas renegociagoes, agravando ainda mais a si tuagao dos Estados (GUIMARAES, 

2003) . 

O Quadro 1 demonst ra as sucessivas renegociagoes das div idas estaduais junto a 

Uniao. 
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QUADRO 1 

Etapas, instrumentos e condicSes dos processos de renegociac3o da divida estadual 

Ano/ 

Periodo 

Instrumento Refinanciamento/Socorro Condicdes 

1983 Avisos MF - 30, 

09 e outros 
Divida contratual externa 

1987 Lei 7.614(Voto 

CMN 340/87) 

Rolagem da divida e dinheiro 

novo 
Prazo: 4 anos; carencia: 18 

meses; encargos: 10% ao ano 

+ correc3o monetaria 

1987 Lei 7.614(Voto 

CMN 548/87) 

Refinanciamento para 

saneamento de 10 bancos 

estaduais 

Prazo: 15 anos; carencia: 18 

meses; encargos: custo selic 

1989 Lei 7.976 Saldo devedor dos emprestimos 

ponte dos Avisos MF - 30/87 e 

sucedaneos 

Prazo: 20 anos; carencia: 5 

anos; encargos: correcSo 

cambial e LIBOR + 13/16 ao 

ano 

1989 E.C Dividas contraidas ao amparo 

dos Votos CMN 340 e 548/87 

Prazo: 20 anos; carencia: 5 

anos; encargos: TR + juros de 

10% e 12% ao ano, 

respectivamente 

1989 ReestruturacSo da divida 

contraida ate 1983 
Beneficios repassados aos 

mutuarios, que passaram a 

devedores do T. Nacional dos 

b6nus denominados BIB, BEA 

eBMLP 

1993 Lei 8.727 Dividas junto a 6rg§os e 

entidades controladas 

Prazo: 20 anos, prorrogavel 

por mais 10; encargos: media 

ponderada dos encargos 

originais; prestacdes mensais, 

respeito ao limite de 1 1 % da 

Receita Corrente Real 

Fonte: Adaptado de Guimar3es (2003, p. 48) 

A lem disso, Gu imaraes (2003) destaca que, como parte do Programa de Apoio a 

Reestruturacao e ao Ajuste Fiscal dos Estados, em 1997 e aprovada a Lei 9.496/97, 

estabelecendo uma nova forma de renegociacSo da div ida dos Estados com a Uniao, 

atraves de criterios e metas para os Estados bem definidas, dentre elas, a obtencao de 

superavit pr imario, as privat izacoes e a d iminuic5o do compromet imento da receita anual em 

relacao a divida. 

Gu imaraes (2003) af irma ainda, que a partir da Lei N° 9.496/1997, a Uniao f icou 

autorizada. entre outros, a assumir a divida publ ica mobil iaria dos Estados e do Distrito 

Federal , obr igacoes decorrentes a operacoes de credito interno e externo, ou de natureza 

contratual , bem como os emprest imos tornados junto a Caixa Economica Federal . 

As Tabelas 2 e 3 vem evidenciar os Estados do Nordeste que assinaram o acordo de 

ref inanciamento da div ida com base na Lei N° 9.496/1997. 
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T A B E L A 2 
CondicSes de refinanciamento da divida estadual 

UFs Assinatura do 

contrato 

Prazo (n° de 

anos 

Limite de comprometimento 

(%) 

Encargos (% 

a.a.) 

Regiao Nordeste 

MaranhcSo 22.01.98 30 13 IGP-DI + 6,0 

Piaui 20.01.98 15 13 IGP-DI + 6,0 

Ceara 17.10.97 15 12 IGP-DI + 6,0 

Rio Grande do Norte 26.11.97 15 11 ,5a13 IGP-DI + 6,0 

Paraiba 31.03.98 30 11 a 13 IGP-DI + 6,0 

Pernambuco 23.12.97 30 12 IGP-DI + 6,0 

Alagoas 29.06.98 30 15 IGP-DI + 7,5 

Sergipe 27.11.97 30 11,5 a 13 IGP-DI + 6,0 

Bahia 01.12.97 30 11,5a 13 IGP-DI + 6,0 

Fonte: Adaptado de Guimaraes (2003, p. 49) 

T A B E L A 3 

Acordos de RenegociagSo entre os Estados do Nordeste e o Governo Federal 
(valores em R$ mil de dezembro de 2000) 

UFs Divida Divida Subsidio I Parcela paga Divida junto a 

Renegociada Refinanciada Concedido a vista Uni3o 

Regiao Nordeste 4.234.502 3.989.906 244.596 533.945 3.455.962 

MaranhSo 325.260 314.863 10.398 62.972 251.891 

Piaui 333.704 320.215 13.489 64.042 256.172 

Ceara 187.523 172.360 15.163 34.472 137.888 

Rio Grande do 98.757 97.688 1.069 15.223 82.464 

Norte 
309.532 Paraiba 353.928 324.613 29.315 15.081 309.532 

Pernambuco 218.838 210.721 8.117 42.144 168.577 

Alagoas 898.667 859.366 39.301 - 859.366 

Sergipe 524.385 478.690 45.695 55.565 423.125 

Bahia 1.293.440 1.211.391 82.049 244.445 966.946 

Fonte: Adaptado de Guimaraes (2003, p. 51) 

Dessa fo rma, a Uni§o f inanciou as div idas estaduais do Nordeste, numa ordem de 

4,23 bi lhoes, sendo: R$ 3,98 bi lhoes ref inanciados pelo prazo max imo de 30 anos, a uma 

taxa de juros real de 6 ,0% ou 7,5% ao ano; R$ 533 mi lhoes a amort izar com receitas de 

privatizagSes e 244 mi lhoes de subsidios concedidos, relativos a diferenga de encargos pela 

ro lagem das div idas entre a data do corte e a assinatura dos contratos (GUIMARAES, 

2003) . 
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3.8 A Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF 

A LRF, conforme Nasc imento e Debus (2008) veio regulamentar o que esta previsto 

na Consti tuigao Federal no Titulo V I , quando trata da Tr ibutacao e Orgamento, mais 

especi f icamente no capitulo II que se refere as normas de f inangas publ icas a serem 

seguidas pelos tres niveis de governo: Federal , Estadual e Municipal. 

A l em disso, tais autores des tacam ainda que a LRF nao surgiu para revogar ou 

substituir a Lei N° 4.320/64 que normat iza as f inangas publ icas do Brasil ha muitos anos. 

Veri f ica-se, entao, que a LRF foi introduzida para regulamentar o que esta previsto 

na Const i tuigao Federal , pr incipalmente, no tocante as normas gerais de f inangas publ icas, 

sem, contudo revogar ou substi tuir a ja consagrada Lei N° 4.320/64. 

3.8.1 Or igens da lei de responsabi l idade fiscal 

Nasc imento e Debus (2008) e Gu imaraes (2003), a f i rmam que a implantagao da 

LRF, no Brasil , foi inspirada pr incipalmente nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Fiscal Responsability Act da Nova Zelandia, 

no Budget Enforcement Act (BEA) dos Estados Unidos e pela Uniao Europeia, atraves do 

Tratado de Maastr icht. 

Para os autores supraci tados, dos Estados Unidos, herdamos pr incipalmente os 

mecan ismos de limitagao de empenhos (sequestration) e o de compensagao (pay as you 

go); do Tratado de Maastr icht, fomos inf luenciados pelo principio basico do repudio aos 

deficits excessivos e o estabelec imento de metas e punigoes no tocante aos l imites da 

div ida e da Nova Zelandia, pr incipalmente, no tocante ao principio da t ransparencia. 

A esse respeito, Carvalho (2007) af i rma que a implantagao da LRF no Brasil foi 

inspirada no New Public Act da Nova Zelandia, com base nos seguintes pilares: 

t ransparencia, p lanejamento e visao de longo prazo, responsabi l idade e equi l ibr io das 

contas publicas. 

Gu imaraes (2003) destaca ainda que a implantagao da lei de responsabi l idade f iscal 

foi inf luenciada por aspectos internos, no qual o governo federal procurou implementar 

reformas signif icativas no setor publ ico. 
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Diante das citagoes expostas, nao ha duvida que as exper iencias vividas por outros 

paises inf luenciaram diretamente a implantagao da LRF no Brasil. 

3.8.2 Objet ivos da lei de responsabi l idade fiscal 

Nascimento e Debus (2008), embasados na propria lei de responsabi l idade f iscal, 

a f i rmam que o seu objetivo principal e o estabelec imento de normas de f inangas publ icas 

vol tadas para a responsabi l idade na gestSo f iscal, mediante as agoes de planejamento, 

t ransparencia e prevengao de div idas. 

Destacam ainda que "[...] a div ida publ ica e o principal problema de ordem 

macroeconomica enfrentado pelo Pais nos ul t imos tempos, em todos os niveis de governo. 

O controle da divida publ ica e o principal motivo que podemos invocar para a e laboragao de 

uma lei como a LRF [...]" (NASCIMENTO; DEBUS, 2008, p. 11). 

Pode-se concluir que urn dos principals objet ivos da LRF e o controle da div ida 

publica, atraves do estabelecimento de regras e l imites. 

3.8.3 Transparencia, controle e f iscal izagao 

A LRF em seu capitulo IX trata de tres temas importantes: t ransparencia, controle e 

f iscal izagao da gestao f iscal. 

O art. 48 da referida lei diz que: 

Sao instrumentos de transparencia da gestao fiscal, aos quais sera dada 

ampla divulgagao, inclusive em meios eletronicos de acesso publico: os 

pianos, orcamentos e leis de diretrizes orgamentarias; as prestagSes de 

contas e o respectivo parecer previo; o Relatbrio Resumido da Execugao 

Orgamentaria e o Relatbrio de Gestao Fiscal; e as versOes simplificadas 

desses documentos. 
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O orgamento e a lei na qual os governos (municipal , estadual ou federal) de ixam 

claro o que pretendem fazer com o dinheiro publ ico. Nos municipios, essa lei e votada uma 

vez por ano na Camara Municipal . 

O art. 165, § 2° da Consti tuigao Federal de 1988 estabelece que: 

A lei de diretrizes orgamentarias compreendera as metas e prioridades da 

administragao publica, incluindo as despesas de capital para o exercicio 

financeiro subsequente, orientara a elaboragSo da lei orgamentaria anual, 

dispora sobre as alteragdes na legislagSo tributaria e estabelecera a 

politica de aplicag§o das agendas financeiras oficiais de fomento. 

Ja o mesmo artigo no § 2°, diz que o piano plurianual - PPA estabelecera as 

diretr izes, objet ivos e metas da administragao publ ica, em especial aquelas relativas as 

despesas de capital e aos programas de duracao cont inuada. 

Outro instrumento de t ransparencia da gestao f iscal e o Relatorio Resumido da 

Execugao Orgamentar ia - RREO, que deve ser publ icado b imestra lmente ate o prazo de 30 

(trinta) d ias apos o encerramento de cada bimestre. 

Nasc imento e Debus (2008) ci tam que a UniSo ja publ ica esse relatorio 

mensalmente, buscando dessa forma promover cada vez mais o acesso da populagao as 

informagoes a respeito da execugao orgamentar ia do Governo Federal . 

Os autores supraci tados ainda esc larecem que o R R E O devera abranger os orgaos 

da Administ ragao Direta, dos Poderes e da Administ ragao Indireta, sendo elaborado e 

publ icado pelo Poder Execut ivo da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios. 

Dessa forma, entende-se que o R R E O devera ser e laborado e publ icado pelo Poder 

Execut ivo de forma consol idada, ou seja, contendo as informagoes de todos os orgaos da 

Administ ragao Direta e Indireta. 

Slomski (2003) cita os anexos que deverao conter no RREO, discipl inados pela LRF 

em seus art igos 52, 53, 55 e 72 e Portaria do Tesouro Nacional N° 575, de 30/08/2007: 

• Balango Orgamentar io; 

• Demonstrat ive da Execugao das Despesas por Fungao/Subfungao; 

• Demonstrat ive da Receita Corrente Liquida; 

• Demonstrat ive das Recei tas e Despesas Previdenciar ias do Reg ime Proprio 

dos Servidores Publicos; 
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• Demonstrat ive do Resul tado Nominal ; 

• Demonstrat ive do Resul tado Primario; 

• Demonstrat ive dos Restos a Pagar por Poder e 6 r g a o ; 

• Demonstrat ive das Receitas e Despesas com Manutengao e 

Desenvolv imento do Ensino; 

• Demonstrat ive da Receita de Impostos e das Despesas Proprias com Saude. 

A lem disso, Slomski (2003) ainda faz re fe renda a certos anexos que so estao 

obr igados a serem publ icados por ocasiao do ult imo bimestre do exercicio, como e o caso 

do: Demonstrat ive das Recei tas de Operacoes de Credi to e Despesas de Capital , 

Demonstrat ive da Projecao Atuar ia l do Regime Proprio de Previdencia Social dos Servidores 

Publ icos e o Demonstrat ive da Receita de Al ienacao de At ivos e Apl icacao dos Recursos. 

Vale lembrar que a LRF em seu art. 63, faculta aos munic ip ios com populagao 

inferior a 50 mil habitantes, a publ icar somente semestra lmente o R R E O com todos os 

anexos citados anter iormente, podendo ser feito de fo rma simpli f icada nos demais 

bimestres, contendo apenas o Balanco Orcamentar io e o Demonstrat ive da Execugao das 

Despesas por FungSo/Subfuncao. 

Nasc imento e Debus (2008, p. 85), destacam que: 

O Relatbrio de ExecugSo Orgamentaria e composto de duas pegas basicas 

e de alguns demonstratives de suporte. As pegas basicas s§o: balango 

orcamentario cuja fungao e especificar por categoria econdmica, as 

receitas e as despesas; demonstrat ive de execucao das receitas (por 

categoria econdmica e fonte) e das despesas (por categoria econdmica, 

grupo de natureza, fung§o e subfung3o).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Grifo nosso 

Dessa forma, entende-se que essas duas pegas ci tadas sao essenciais na 

e laboragao e publ icagao do RREO, just i f icando dessa forma a exigencia para os munic ip ios 

com populagao inferior a 50 mil habi tantes a sua publ icagao, sendo facultat iva a publ icagao 

dos demais , que sao chamados de demonstrat ives de suporte. 

Existe t ambem como instrumento de t ransparencia na gest§o f iscal, o Relatorio de 

Gestao Fiscal - RGF. 

O R G F e urn relatorio de elaboragao obrigatoria por parte dos entes da Federagao de 

per iodic idade quadr imestral para os Munic ip ios com populagao superior a 50.000 

habi tantes, e facul tada a per iodic idade semestra l para os demais Munic ip ios, no qual 
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estarao sendo demonstrados, pr incipalmente, os comparat ivos da execugao orgamentar ia 

com os l imites estabelecidos na LRF (LRF arts. 54, 55 e 63, II , b) 

O Relatorio de Gestao Fiscal, conforme determina o art. 55 da referida lei, contera os 

seguintes demonstrat ivos, contendo os comparat ivos com os l imites estabelecidos na LRF, 

dos seguintes montantes: 

a) despesa total com pessoal , dist inguindo-a com inativos e pensionistas; 

b) div idas consol idada e mobil iar ia; 

c) concessao de garant ias; 

d) operagoes de credito, inclusive por antecipagao de receita. 

Ja no ult imo quadr imestre, o mesmo art. da lei determina que sejam inclusos os 

seguintes demonstrat ivos: 

a) do montante das disponibi l idades de caixa em trinta e urn de dezembro; 

b) da inscrigao em restos a pagar, das despesas l iquidadas, das empenhadas e nao 

l iquidadas, e das nao escri tas por falta de disponibi l idade de caixa e cujos empenhos foram 

cancelados. 

A t ransparencia sera assegurada, t ambem, mediante incentivo a part ic ipagao popular 

e atraves da realizagao de audiencias publ icas promovidas pelo Poder Execut ivo durante os 

processos de elaboragao e de d iscussao dos pianos, lei de diretr izes orgamentar ias e 

orgamentos anuais (LRF art. 48, paragrafo unico). 

Da mesma forma "a nao real izagao da audiencia publ ica pode caracter izar-se 

infragao pol i t ico-administrat iva, passivel de punigao com a cassagao de mandato, conforme 

art. 4° , VI I , do Decreto-lei n° 201/67" (ANDRADE, 2007, p. 194), 

Dessa forma, a LRF atua na promogao da c idadania ao incentivar a part ic ipagao 

ativa da populagao nos diversos aspectos da gesta.o f iscal. 

A esse respeito, pode-se citar o exemplo do Tr ibunal de Contas do Estado da 

Paraiba, ao exigir dos entes que as Leis de Diretrizes Orgamentar ias, a Lei Orgamentar ia 

Anual e o Piano Plur ianual se jam encaminhadas jun tamente com urn relatorio que evidencie 

a real izagao de audiencia(s) publ ica(s) durante a sua elaboragao. 
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A LRF no art. 49 versa: 

As contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo ficarao disponiveis, 

durante todo o exercicio, no respectivo Poder Legislativo e no drgao 

tecnico responsavel pela sua elaboracSo, para consulta e apreciacao pelos 

cidad§os e instituigSes da sociedade. 

Cabe reforcar que a LRF e clara em permitir aos c idadaos e instituigoes da 

sociedade, a part icipagao ativa no controle e f iscal izagao da apl icagao dos recursos publ icos 

pelos seus gestores. 

Segundo Nascimento e Debus (2008), a LRF no seu art. 59, atribui ao Poder 

Legislat ivo, com o auxil io do Tr ibunal de Contas, e aos s is temas de controle interno de cada 

poder e do Ministerio Publico, a responsabi l idade de f iscal izagao do cumpr imento das 

normas de gestao f iscal. 

Da mesma forma, os autores ci tados, destacam que deve ser dada prior idade na 

f iscal izagao sobre alguns aspectos, entre eles: 

• verif icar o atendimento das metas estabelecidas na LDO; 

• observar os l imites e condigoes para real izagao de operagoes de credito e inscrigao 

e m restos a pagar; 

• verif icar as medidas tomadas para retornar ao limite sempre que as despesas totais 

com pessoal excederem o estabelecido, ou as referentes aos montantes das 

div idas consol idada e mobil iar ia; 

• observagao da dest inagao dada aos recursos provenientes de al ienagao de ativos; 

• observar o cumpr imento dos l imites com a despesa total do poder legislativo, 

quando houver. 

3.8.4 Receita corrente l iquida como parametro dos l imites 

Segundo Carvalho (2007), a receita corrente l iquida - RCL serve de parametro para 

o calculo de prat icamente todos os l imites estabelecidos pela LRF. Dentre eles, pode-se 

citar o limite com despesas de pessoal e endiv idamento publico. 
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A RCL e calculada atraves do somator io das receitas correntes arrecadas no mes de 

re fe renda e nos 11 (onze) meses anter iores, deduzidos nos Estados, as parcelas entregues 

aos Munic ip ios por determinacao const i tucional, a contr ibuicao dos servidores para o custeio 

do seu s is tema de previdencia e assistencia social e as receitas provenientes da 

compensacao f inanceira citada no § 9° do art. 201 da Const i tuigao Federal (LRF Art. 2°). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.9 Credito Publico 

Segundo Pascoal (2006), o credito publico consiste em urn instrumento uti l izado pelo 

Estado para a obtengao de recursos com o objetivo de atender as obr igagoes de sua 

responsabi l idade. 

Para Debus, Morgado e Filho (2006, p. 41) "o credito publ ico, quando mater ia l izado 

em emprest imos, da or igem a div ida publica". Da mesma forma, Jund (2006) af irma que a 

obtengao de recursos por meio do credito publico gera como contrapart ida o endiv idamento. 

A lem disso, Jund (2006) e Pascoal (2006) destacam, que os emprest imos publ icos 

sao contra idos atraves de contratos f i rmados, nos quais o tomador se compromete a restituir 

o seu valor em urn determinado prazo, acrescido de juros e/ou encargos. E os recursos 

obt idos por meio das operagoes de credito representam apenas urn ingresso de recursos 

f inanceiras, gerando como contrapart ida uma obrigagao, ou seja, uma div ida no passivo, 

nao contr ibuindo para o aumento do patr imonio. 

Entende-se ass im, diante das citagoes expostas, que a obtengao de recursos por 

meio do credito publico e usada pelos governos para supr i rem as suas necess idades 

f inanceiras em situagoes mais urgentes, gerando como contrapart ida o endiv idamento 

publ ico. 

Jund (2006) e Debus, Morgado e Filho (2006), destacam ainda, a respeito do credito 

publ ico, o seu carater de voluntar iedade, ou seja, para a sua obtengao existe uma 

autonomia de vontade entre as partes, necessi tando que o tomador do emprest imo 

demonst re ao emprestador urn alto grau de confiabi l idade e/ou credibi l idade. 
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Um exemplo disso, ci tado por Jund (2006), e o chamado "Risco Pals" que e uti l izado 

pelos invest idores estrangeiros para medir o grau de conf iabi l idade do Brasil em honrar seus 

compromissos. 

3.9.1 Classi f icacao dos emprest imos 

Segundo Jund (2006) e Pascoal (2006), os emprest imos classi f icam-se em 

compulsor ios e voluntarios. 

O s emprest imos compulsor ios sao aqueles der ivados do poder coercit ivo que dispoe 

o Estado em situagoes especiais como as de guerras, ca lamidade publica ou grave crise de 

l iquidez da economia (JUND, 2006) . 

O art. 148 da Consti tuigao Federal versa sobre os emprest imos compulsor ios: 

Art. 148. A Uni§o, mediante lei complementar, podera instituir emprestimos 

compulsbrios: 

I - para atender a despesas extraordin£rias, decorrentes de calamidade 

publica, de guerra externa ou sua iminencia; 

II - no caso de investimento publico de carater urgente e de relevante 

interesse nacional, observado o disposto no art. 150, III, b. 

E importante mencionar, aqui , que a doutr ina majoritaria do Brasil , nao considera o 

emprest imo compulsor io como um meio de obtengao de recursos por meio do credito 

publico propr iamente dito, tendo em vista que nao ha o carater da voluntar iedade, mas s im 

do poder coercit ivo do Estado. Ja os emprest imos voluntar ios sao contraidos, va lendo-se do 

principio da autonomia de vontades entre as partes (PASCOAL, 2006). 

Dessa forma, entende-se que os emprest imos compulsor ios sao obt idos por uma 

imposigao do governo para atender a si tuagoes especi f icas em lei, ao contrar io dos 

emprest imos voluntarios, em que o fator principal para a sua obtengao e a autonomia de 

vontade entre as partes. 

Segundo Jund (2006) e Pascoal (2006), os emprest imos ainda sao classif icados em 

internos ou externos, sendo que os internos sao aqueles contra idos dentro do territorio 

nacional , gerando em contrapart ida a div ida interna, enquanto que os emprest imos externos 

sao aqueles contra idos com instituigoes ou organismos internacionais, gerando a divida 

externa. 
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3.10 Divida Publica 

A divida publ ica pode ser def inida como sendo o conjunto de compromissos, de curto 

ou longo prazos, assumidos pelo Estado com terceiros, nacionais ou estrangeiros, 

decorrentes dos emprest imos e compreendendo os juros e a amort izacao do capital devido 

pelo Estado (PASCOAL, 2 0 0 6 ) . 

Quando a d iv ida e contra ida com credores nacionais, em moeda corrente, d izemos 

que a div ida publica e interna, e quando os credores sao estrangeiros, d izemos que a div ida 

publ ica e externa. (ANDRADE, 2006b) 

Kohama (2003) destaca que as administ racoes modernas cos tumam recorrer aos 

emprest imos, basicamente para suprir o deficit orgamentar io veri f icado, quando ha um 

excesso de despesas em face da arrecadagao de receitas, ou para a real izagao de grandes 

empreend imentos , a exemplo de obras gigantescas. 

Dessa forma, entende-se que os governos recorrem aos emprest imos para equi l ibrar 

a arrecadagao de receitas ao montante das despesas durante a sua execugao orgamentar ia, 

ou ainda para a real izagao de empreend imentos de grande vulto. 

3.10.1 Competenc ias para dispor sobre a div ida publ ica 

A Const i tuigao Federal em seu art. 48 , X IV atr ibuiu ao Congresso Nacional a 

competencia para dispor sobre o montante da div ida mobil iaria federal e no art. 52, V a IX, 

ao Senado Federal , para dispor pr ivat ivamente sobre l imites de endiv idamento da Uniao, 

dos Estados, Distrito Federal e Munic ip ios, e sobre as condigoes para a contratagao de 

operagoes de credito. 

3.10.2 A Divida Publ ica na Lei N° 4.320/64 

O art. 92 da Lei N° 4.320/64 define a div ida f lutuante: 
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Art. 92. A divida flutuante compreende: 

I. os restos a pagar, excluidos os servigos da divida; 

II. os servicos da divida a pagar; 

III. os depositos; 

IV. os debitos de tesouraria. 

Paragrafo unico. O registro dos restos a pagar far-se-a por exercicio e por 

credor, distinguindo-se as despesas processadas das nao processadas. 

Divida f lutuante, segundo Kohama (2003, p. 166), "[...] e aquela que o Tesouro 

contrai por um breve ou indeterminado per iodo de tempo, quer para atender a eventuais 

insuf iciencias de caixa, quer como administrador dos bens e valores de terceiros". 

Kohama (2003) esclarece que a insuficiencia de caixa da-se gera lmente quando a 

arrecadagao de receitas nao e suf iciente para cobrir as despesas. Ja em certos casos, o 

ente administra bens e valores que n§o Ihe per tencem, a exemplo, das consignagoes em 

folha de pagamento, o que conf igura t ambem como divida f lutuante. 

Os debitos da divida f lutuante sao de curto prazo e, gera lmente, independem de 

autor izagao legislativa para seu pagamento. Por sua vez, os mesmos , independem de 

autor izagao legislativa os casos de retengoes ou recebimentos que foram considerados 

como receita extra-orgamentar ia, sendo por ocasiao do seu pagamento processada como 

despesa extra-orgamentar ia. Nao se enquadrando aqui, os servigos da div ida a pagar, pois 

sao frutos de despesas orgamentar ias, que oneraram as dotagoes proprias, portanto 

necessi tando de autor izagao legislativa. (KOHAMA, 2003) 

Cabe destacar tambem nesse caso, as despesas orgamentar ias nao pagas, cujos 

saldos ao f inal do exercic io fo ram inscritas como restos a pagar em contrapart ida de uma 

receita extra-orgamentar ia, sendo por ocasiao do seu pagamento , processada como 

despesa extra-orgamentar ia. 

No entanto, destaque-se que independe de autorizagao legislativa, o exemplo das 

consignagoes em folha de pagamento , quando no ato da sua retengao dos funcionar ios, 

representa uma receita extra-orgamentar ia e quando do seu pagamento ou devolugao a 

quern de direito representa uma despesa extra-orgamentar ia. Portanto, nao passando pelo 

s istema orgamentar io, mas apenas f inanceiro, ja que nao se trata de despesa orgamentar ia. 

Os restos a pagar sao decorrentes de despesas orgamentar ias nao pagas ate 31 de 

dezembro, sendo ao final do exercic io, inscritas como restos a pagar, podendo existir os 

restos a pagar processados quando cumpr ido o estagio da l iquidagao, e nao processados, 

quando tenha cumpr ido apenas o primeiro estagio da despesa, o empenho (KOHAMA, 

2003). 
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Os servigos da divida a pagar, referem-se aos restos a pagar de despesas relativas a 

d iv ida, como a sua amort izagao e juros decorrentes dessas operagoes (ANDRADE, 2006b) . 

Ja quanto aos deposi tos, Carvalho (2007, p. 88) diz que eles "evidenciam valores 

que deverao ser devolvidos/rest i tuidos", ou seja, nada mais sao que valores retidos ou 

recebidos, mas que nao per tencem ao ente, devendo ser rest i tuido a quern de direito. Um 

exemplo bem claro de deposi tos sao os valores do INSS retidos dos funcionarios e que 

deverao ser repassados ao INSS, pois nao pertence ao ente publico. 

Para Machado Jr. e Reis ( 2001 , p. 196), os debi tos em tesourar ia, "[...] t ratam-se, 

pelo consenso geral , de div idas provenientes de operagoes de credito para antecipagao da 

receita orgamentar ia, as que sao real izadas para atender a insuficiencia de caixa ou de 

tesouraria". 

Ja as operagoes de credito por antecipagao da receita orgamentar ia (ARO) dao-se 

quando o ente apresenta dif iculdades de caixa e pede, por exemplo, a Uniao para antecipar 

o recebimento de receita orgamentar ia proveniente do FPM - Fundo de Part icipagao dos 

Munic ip ios, que seria creditada poster iormente nos cofres do municipio, equi l ibrando, dessa 

forma, o caixa do munic ip io (CARVALHO, 2007) . 

A mesma deve ser real izada entre os dias 10 de Janeiro do exercic io e 

devolv ida/paga ate o dia 10 de dezembro do mesmo exercic io, inclusive os juros e outros 

encargos decorrentes da operagao, conforme determina a LC N° 101/2000 no seu art igo 38 

e seus paragrafos I e II. 

Ha certa dual idade de entendimento a respeito do passivo f inanceiro e da div ida 

f lutuante. 

Machado Jr. e Reis ( 2001 , p. 211) ao fazerem um comentar io a respeito do passivo 

f inanceiro definido na Lei N° 4.320/64 em seu art. 105, af i rmam que "ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Passivo Financeiro e 

representado pelas d iv idas a curto prazo ou pela chamada Divida Flutuante, como os 

Restos a Pagar - Processados, os Servigos da Divida a Pagar, os Depositos, os Debitos de 

Tesourar ia". 

Da mesma forma, Fortes (2006, p. 159) af i rma que "[...] o conceito da Div ida 

Flutuante se confunde com o concei to de Passivo Financeiro definido no art. 105 da Lei n° 

4.320/64." 

Fica evidente, entao, que o concei to de div ida f lutuante coincide com o do passivo 

f inanceiro. 
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Quanto a div ida fundada, a Lei N° 4.320/64 em seu art. 98 estabelece que a mesma 

compreende os compromissos de exigibi l idade super ior a 12 (doze) meses, contra idos para 

atender a desequi l ibr io orcamentar io ou a f inanciamento de obras e servicos publ icos. 

Kohama (2003) diz que a div ida fundada ou consol idada e fruto dos emprest imos 

contra idos por t i tulos do governo ou contratos de f inanciamentos, podendo ainda ser 

classif icada como interna, quando contra ida dentro do pais, ou externa, quando os 

empres t imos forem contratados no estrangeiro. 

Segundo Machado Jr. e Reis (2001 , p. 200) , "a div ida fundada podera tambem 

resultar de consol idacao de div idas ja inscritas como div ida f lutuante, ou mesmo daquelas ja 

inscritas como div ida fundada." 

Entende-se dessa forma, que a div ida fundada origina-se da colocacao dos t i tulos do 

governo no mercado, ou de contratos de f inanciamentos, podendo se originar tambem da 

consol idagao de uma div ida f lutuante. 

Um exemplo disso seria o INSS retido dos funcionarios, nao repassados a quern de 

direito, registrados como divida f lutuante, que poster iormente seja objeto de parcelamento 

de debito junto ao INSS, passando a ser conf igurada como div ida fundada. 

3.10.3 A divida publ ica na LRF 

No entendimento de Pascoal (2006), a LRF introduziu novas regras e novos 

concei tos a respeito da div ida publ ica, procurando conter o endiv idamento publ ico. Entao, 

dedicou todo o capi tulo VII a respeito da div ida e do endiv idamento. 

3.10.3.1 Novos concei tos atr ibuidos a div ida publ ica 

O art. 29 da LRF traz as seguintes def inicoes da div ida publ ica: 

I - divida publica consolidada ou fundada: montante total, apurado sem 

duplicidade, das obrigacSes financeiras do ente da Federacao, assumidas 
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em virtude de leis, contratos, convenios ou tratados e da realizagao de 

operacSes de credito, para amortizagao em prazo superior a doze meses; 

II - divida publica mobiliaria: divida publica representada por titulos emitidos 

pela Uni§o, inclusive os do Banco Central do Brasil, Estados e Municipios; 

III - operacao de credito: compromisso financeiro assumido em razao de 

mutuo, abertura de credito, emissao e aceite de titulo, aquisicao financiada 

de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a 

termo de bens e servicos, arrendamento mercantil e outras operagoes 

assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiras; 

IV - concessao de garantia: compromisso de adimplencia de obrigacao 

financeira ou contratual assumida por ente da Federagao ou entidade a ele 

vinculada; 

V - refinanciamento da divida mobiliaria: emissao de titulos para 

pagamento do principal acrescido da atualizagao monetaria. 

A LRF tambem em seu art. 29, § 1° e § 3°, t rouxe outra inovacao ao equiparar as 

operagoes de credito a assungao, o reconhecimento ou a conf issao de div idas pelo ente 

publ ico, bem como ao integrar a div ida publ ica consol idada, as operagoes de credito inferior 

a doze meses, cujas receitas tenham constado do orgamento. 

Para se verif icar o cumpr imento dos limites, os precatorios judiciais nao pagos no 

exercic io em que foram incluidos no orgamento, tambem sao considerados como divida 

consol idada, conforme determina o art. 30, § 1° da LRF. 

3.10.3.2 Limites para o endividamento publico 

A Consti tuigao Federal em seu art. 52 atribuiu ao Senado Federal a competencia 

para dispor pr ivat ivamente sobre os l imites de endiv idamento, bem como as condigoes para 

a contratagao de operagoes de credito, e a LRF conf i rmou essa competencia em seu art. 30, 

t razendo as diretr izes para o estabelec imento dos l imites da div ida publ ica. Entao, foram 

aprovadas as Resolugoes do Senado Federal n° 40 e 43/2001 e alteragoes poster iores, 

f ixando os l imites para o endiv idamento publ ico. 

Carvalho (2007, p. 184) cita os seguintes l imites para a div ida publica, ja f ixados nas 

Resolugoes do Senado n° 40 e 43 /2001 : 

I - divida consolidada liquida (montante da divida de longo prazo - que 

tende a ser a parcela mais expressiva do total da divida, descontadas as 

disponibilidades financeiras): 

120% da RCL para os municipios; 
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• 200% da RCL para os estados; 

II - captacao (realizagSo, recebimento): 16% da RCL; 

III - pagamento (tanto do principal quanto dos juros): 11,5% da RCL. 

Dessa forma, os Estados so poderao comprometer ate 2 vezes a sua receita corrente 

l iquida com a div ida consol idada l iquida e so poderao contrair novas operagoes de credito 

ate o limite de 16% da receita corrente l iquida. 

A lem disso, so podera comprometer ate 11,5% da receita corrente l iquida com o 

pagamento das amort izagoes do principal da div ida, incluindo juros e encargos decorrentes. 

O art. 30, § 4°, da LRF estabelece que "para fins de verif icagao do atendimento do 

limite, a apuragao do montante da div ida consol idada sera efetuada ao f inal de cada 

quadr imestre", f icando facultat ivo aos Munic ip ios com populagao inferior a c inquenta mil 

habi tantes optar por divulgar semestra lmente o Relatorio de Gestao Fiscal (Art. 63, II , b). 

O R G F e usado para verif icar se o ente esta se ajustando aos l imites da LRF no 

tocante ao endiv idamento, podendo ser constatado no Demonstrat ive da Divida Consol idada 

Liquida. 

3.10.3.3 Inobservancia, sangoes e recondugao da divida ao limite 

O art. 3 1 , § 1° e § 2° da LRF, trata sobre a extrapolagao do limite da div ida 

consol idada, recondugao aos l imites e sangoes: 

Art. 31 . Se a divida consolidada de um ente da FederacSo ultrapassar o 

respectivo limite ao final de um quadrimestre, devera ser a ele reconduzido 

ate o termino dos tres subsequentes, reduzindo o excedente em pelo 

menos 25% (vinte e cinco por cento) no primeiro. 

§ 1° Enquanto perdurar o excesso, o ente que nele houver incorrido: 

I - estara proibido de realizar operag§o de credito interna ou externa, 

inclusive por antecipagao de receita, ressalvado o refinanciamento do 

principal atualizado da divida mobiliaria; 

II - obtera resultado primario necessario a recondugao da divida ao limite, 

promovendo entre outras medidas, limitagao de empenho, na forma do art. 

9° 

§ 2° Vencido o prazo para retorno da divida ao limite, e enquanto perdurar 

o excesso ficara impedido de receber transferencias voluntarias da Uni§o 

ou do Estado. 
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Na ocorrencia de ca lamidade publ ica, estado de sit io ou de defesa, esse prazo sera 

s u s p e n s e conforme disposto no art. 6 5 , 1 , Paragrafo Unico da LRF. 

O resul tado primario representa a di ferenca apurada entre o total das receitas e 

despesas primarias. As receitas pr imarias cor respondem ao total da receita orgamentar ia 

deduzidas das receitas de apl icagoes f inanceiras, operagoes de credito, amort izagao de 

emprest imos e al ienagao de bens. Ja as despesas pr imarias cor respondem ao total das 

despesas orgamentar ias deduzidas as despesas de juros e encargos da div ida e sua 

amort izagao, concessao de emprest imos, aquisigao de t i tulo de capital ja integral izado 

(STN, 2007) . 

Para Andrade (2006b), quando esse resultado for pos i t i ve diz-se que houve 

"superavit primario" e caso contrario, conf igura-se como "deficit primario". A lem disso, o 

superavi t pr imario torna-se uma forma ef icaz de reduzir o endiv idamento publico, na medida 

em que retrata uma situagao favoravel na qual o governo precisaria buscar menos recursos 

no mercado para f inanciar-se. 

Dessa forma, de acordo com as citagoes expostas, torna-se ideal que haja sempre 

um superavit pr imario, demonst rando ass im, a economia realizada pelo ente para o 

pagamento das div idas, contr ibuindo para a redugao do endiv idamento publico. 

Ja a l imitagao de empenho, refere-se a contengao de despesas sempre que se 

verif icar que a arrecadagao de receitas nao compor tar a execugao das despesas, conforme 

planejada anter iormente (GUIMARAES, 2003) . 

A propria LRF, e m seu art. 31 estabelece tambem que sempre que se verif icar que o 

ente ul t rapassou o limite da div ida e permaneceu nessa si tuagao, devera ser a ele 

reconduzido, tomando entre outras medidas, a l imitagao de empenho na forma do art. 9°, 

ci tando a lgumas despesas que nao sao objeto de l imitagao de empenho, como as despesas 

com obrigagoes legais e const i tucionais do ente, as despesas com os servigos da div ida, e 

as ressalvadas na lei de diretr izes orgamentar ias. 

A respeito das obr igagoes legais e const i tucionais, a CF em seu art. 212 estabelece 

que os Estados, Distrito Federal e Munic ip ios estao obr igados a aplicar anualmente no 

min imo 2 5 % da receita resultante de impostos e transferencias const i tucionais e legais na 

manutengao e desenvolv imento do ensino. 
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Da mesma forma, estabelece para a Uniao o percentual min imo de 18% e ja em seu 

art. 198, § 2° trata da apl icacao min ima em agoes e servigos de saude, just i f icando dessa 

forma a nao limitagao de empenho. 

As transferencias voluntar ias referem-se a entrega de recursos correntes ou de 

capital a outro ente da federagao, a t i tulo de cooperagao, auxil io ou assistencia f inanceira, 

que nao decorra de determinagao const i tucional, legal ou os dest inados ao Sistema Unico 

de Saude (Art. 25 da LRF). 

Carvalho (2007) diz que as t ransferencias voluntar ias "compreendem repasse de 

recursos efetuados em decorrencia de convenios e outros instrumentos congeneres [...]". 

Diante disso, as t ransferencias voluntar ias referem-se a recursos repassados para 

cobrir despesas de custeio, ou de capital, nao se enquadrando no seu concei to as 

t ransferencias const i tucionais e legais, a exemplo do FPM, ICMS, IPVA, IPI, ITR e outros. 

Quando as t ransferencias voluntar ias da Uniao ou do Estado fo rem para atender as 

agoes com educagao, saude e assistencia social , o ente que tiver ul t rapassado o limite da 

div ida publ ica e perdurar o excesso, nao f icara impedido de receber os recursos, conforme 

estabelecido na LRF em seu art. 25, § 3°. 

3.10.3.4 Operagoes de credito 

A Lei de Responsabi l idade Fiscal t rouxe inovagoes e restrigoes para a contragao de 

operagoes de credito, tendo em vista ser um meio de agravamento do endiv idamento 

publ ico. 

Em seu art. 32, § 1° estabelece que o ente deva cumpr i r uma serie de regras para a 

contratagao de operagao de credito, e entre elas, vale ressaltar que devera existir uma 

previa e expressa autorizagao no texto da lei orgamentar ia, em creditos adicionais ou lei 

especi f ica; sua inclusao no orgamento ou em creditos adicionais dos recursos provenientes 

da operagao, exceto no caso de operagoes por antecipagao de receita; observancia dos 

l imites e condigoes f ixados pelo Senado Federal e o atendimento do disposto no inciso III do 

art. 167 da Consti tuigao. 
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A Consti tuigao em seu art. 167, inciso III, veda "a realizagao de operagoes de credito 

que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autor izadas mediante 

creditos suplementares ou especiais com f inal idade precisa, aprovados pelo Poder 

Legislat ivo por maior ia absoluta". 

Da mesma forma, a LRF em seu art. 12, § 2° ressalta que "o montante previsto para 

as receitas de operagoes de credito nao podera ser superior ao das despesas de capital 

constantes do projeto de lei orgamentar ia". 

A partir desses disposit ivos, f ica evidente que as receitas provenientes de operagoes 

de credito so poderao f inanciar despesas de capital, e que para f ins de apuragao deve 

observar o disposto no inciso III do art. 167 da Consti tuigao, a LRF em seu art. 32, § 3°, que 

estabelece os criterios, conforme descr i to a seguir: 

§ 3° Para fins do disposto no inciso V do § 1°, considerar-se-a, em cada 

exercicio financeiro, o total dos recursos de operagdes de credito nele 

ingressados e o das despesas de capital executadas, observado o 

seguinte: 

I - n§o ser§o computadas nas despesas de capital as realizadas sob a 

forma de emprestimo ou financiamento a contribuinte, com o intuito de 

promover incentivo fiscal, tendo por base tributo de competencia do ente da 

FederagSo, se resultar a diminuigao, direta ou indireta, do Onus deste; 

II - se o emprestimo ou financiamento a que se refere o inciso I for 

concedido por instituigSo financeira controlada pelo ente da FederacSo, o 

valor da operagSo sera deduzido das despesas de capital. 

A Resolugao N° 43/2001 do Senado Federal estabelece o limite de 1 6 % da receita 

corrente l iquida para a contratagao de operagoes de credito em um determinado exercicio. 

A Lei de Responsabi l idade Fiscal e m seu art. 35 introduziu diversas vedagoes para a 

contratagao de operagoes de credito, e entre as vedagoes, a mais signif icativa vol ta-se a 

proibigao de realizagao de operagoes de credito entre um ente da federagao e outro, 

contendo dessa forma uma das prat icas mais usuais e que agravavam e m muito o 

endiv idamento publ ico, visto que a Uniao sempre estava prestando socorro aos Estados por 

essa via. 

Uma excegao a essa regra esta descri ta no art. 35, § 1°, quando permite a real izagao 

de operagoes de credito entre uma instituigao f inanceira estatal e outro ente da Federagao, 

inclusive suas ent idades da administragao indireta, mas que nao se dest inem a f inanciar, 
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direta ou indiretamente, despesas correntes e nem a ref inanciar d iv idas nao contra idas junto 

a propria instituigao concedente. 

3.10.3.5 Restos a pagar 

A Lei N° 4.320/64 no seu art. 35 e inciso II, diz que as despesas legalmente 

empenhadas em um exercic io f inanceiro a ele per tencem. Dessa forma, no Brasil , o regime 

contabi l adotado para as despesas e o da competencia. 

Conforme Kohama (2003), as despesas pelo regime da competencia sao 

empenhadas sempre que ocorrer o fato gerador, e nao quando sao pagas em dinheiro, 

como acontece no regime de caixa, a lem disso, os "Restos a pagar" sao frutos de despesas 

orgamentar ias empenhadas e nao pagas ate 31 de dezembro , conf igurando-se como 

residuos passivos. 

A Lei N° 4.320/64 em seu art. 36 def ine restos a pagar como sendo as despesas 

empenhadas em um determinado exercicio, porem nao pagas ate 31 de dezembro, podendo 

exist i rem os processados e os nao processados. 

Kohama (2003) esclarece que uma despesa e considerada processada, quando 

passou por todos os estagios, exceto o pagamento, e nao-processada, quando nao cumpr iu 

todos os estagios da despesa, ou seja, nao foi l iquidada. 

A partir do exposto, f ica evidente que os restos a pagar processados, or ig inam-se 

das despesas processadas, e os nao-processados, das despesas nao-processadas, porem 

nao pagas ate 31 de dezembro. 

Os restos a pagar compoem a div ida f lutuante, ent§o, a Lei de Responsabi l idade 

Fiscal t ambem introduziu serias restr igoes aos gestores para a sua contragao, como forma 

de confer o endiv idamento publico desordenado. 

A primeira restrigao e expressa no art. 9° em que ao final de cada bimestre, sempre 

que se veri f icar que a arrecadagao das receitas nao for suficiente para cumprir as metas do 

resul tado primario ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, o ente promovera 

nos trinta dias subsequentes, l imitagao de empenho e movimentagao f inanceira, segundo os 

criterios estabelecidos na lei de diretr izes orgamentar ias. 
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A outra e descri ta no art. 42 da LRF, nao permit indo ao ente nos dois ul t imos 

quadr imestres do ul t imo ano do mandato ou legislatura, contrair obr igagao de despesa que 

nao possa ser cumpr ida integralmente dentro do exercic io, ou que tenha parcelas a serem 

pagas no exercic io seguinte sem que haja suf iciente disponibi l idade de caixa. 

A esse respeito, Botelho (2008) esclarece que a expressao "cumpr ida integralmente", 

deve ser entendida tao-somente quando se referir as parcelas que vencer iam ate 31 de 

dezembro do ult imo ano do mandato . Nao se enquadra aqui, um contrato f i rmado, por 

exemplo, nos ul t imos oito meses do ult imo ano do mandato com vigencia ate o exercic io 

seguinte, em que para ser efetuado o pagamento , necessi te da efetiva l iquidacao 

mensalmente. 

Nesse caso, nao estara fer indo a Lei de Responsabi l idade Fiscal, pois o objeto do 

contrato nao foi tota lmente entregue ou cumpr ido nos oito meses do ult imo ano de mandato , 

consequentemente essa despesa ira onerar o exercic io seguinte, nas suas parcelas 

correspondentes, podendo o novo gestor ate rescindir o contrato. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.11 Composicao dos indicadores de endividamento de curto e longo prazo 

Para anal isar o grau de endiv idamento dos Estados e necessar io explanar a respeito 

dos componentes dos indicadores de curto e longo prazo. 

Conforme Freire e Freire Filho (2006), esses indicadores servem para avaliar o 

compor tamento dos gestores na conducao dos gastos publ icos e sua preocupagao com uma 

gestao responsavel , buscando uma economia para maior apl icagao dos recursos publ icos 

em servigos essenciais a populagao (saude, educag^o, assistencia social , cultura e outros). 

Dessa forma, os indicadores de curto e longo prazo servirao de termometro para 

avaliar o grau de endiv idamento dos Estados. 

3.11.1 Indicador de endiv idamento de curto prazo 

Segundo Freire e Freire Filho (2006), o indicador de endiv idamento de curto prazo 

(ECP) serve para verif icar se o ente cumpr iu a sua execugao orgamentar ia conforme 

planejado, onerando dessa forma o min imo possivel o exercic io seguinte. 
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Os autores ac ima citados estabelecem que as variaveis que compoem o indicador de 

ECP sao os restos a pagar, representado pelas despesas empenhadas (processadas e nao-

processadas) e nao pagas ate 31 de dezembro; e as receitas correntes, resultantes da 

arrecadagao de tr ibutes, contr ibuigoes, as patr imoniais, de servigos, bem como as 

provenientes de recursos recebidos de outros entes publ icos. 

C o m relagao as receitas correntes, elas tambem resul tam de receita agropecuar ia, 

industrial e de outras receitas correntes nao enquadradas nos demais itens. 

A formula do indicador ECP e a seguinte: 

ECP = Restos a pagar 

Receita corrente 

Freire e Freire Filho (2006) esc larecem que quanto maior for o resultado, maior sera 

o grau de endiv idamento de curto prazo do Estado, signi f icando que o ente esta 

comprometendo os recursos do exerc ic io seguinte em maior quant idade; e quanto menor o 

resultado signif ica uma melhor gestao dos gastos publ icos naquele exercic io e 

consequentemente esta onerando em menor quant idade os recursos do exercic io seguinte. 

3.11.2 Indicador de endiv idamento de longo prazo 

Tanto a lei de responsabi l idade f iscal em seus art. 54 e 55 quanto a Resolugao do 

Senado Federal n° 40/2001 no seu art. 4° , II estabelecem que ao f inal de cada quadr imestre 

o ente devera apurar o percentual da d iv ida consol idada l iquida e m relagao a receita 

corrente l iquida e demonstrar no Relatorio de Gestao Fiscal, demonst rando assim, o 

compor tamento do endiv idamento publico e o cumpr imento dos limites estabelecidos. 

A d iv ida consol idada l iquida e calculada a partir do total da div ida consol idada, 

deduzindo desse valor as disponibi l idades de caixa, as apl icagoes f inanceiras e os demais 

haveres f inanceiros, conforme constante na Resolugao do Senado Federal n° 40/2001 no 

art. 1°, § 1°, V. 

Mas, como forma de facil itar o calculo do endiv idamento dos Estados, Freire e Freire 

Filho (2006) af i rmam que foi cr iado um indice de Endiv idamento de Longo Prazo (ELP), 

podendo ate ser usado como parametro de acompanhamento do endiv idamento sub-

nacional . 



53 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ass im, o indice de endiv idamento e calculado atraves da seguinte formula: 

ELP = Divida 

Receita Corrente 

Para Freire e Freire Filho (2006, p. 8) "a divida corresponde ao passivo total menos 

passivo f inanceiro menos ativo d isponivel mais restos a pagar (processado e nao 

processado)". 

O passivo total refere-se ao total das obr igagoes do ente, ou seja, o somator io do 

passivo f inanceiro (obr igagoes de curto prazo) e do passivo nao f inanceiro(obr igagoes de 

longo prazo). (SLOMSKI , 2003) 

O passivo f inanceiro compreende os compromissos cujo pagamento independe de 

autor izagao orgamentar ia, haja vista que ja passaram pelo orgamento, a exemplo dos restos 

a pagar; ou aqueles que nao possuem qualquer vinculagao com o orgamento, como e o 

caso das retengoes e deposi tos de terceiros (CARVALHO, 2004). 

Ja Kohama (1999, p. 115) diz que o passivo f inanceiro representa "[...] o montante 

dos valores exigiveis, gera lmente, a curto prazo, que cor respondem aos saldos das contas 

credoras, que permaneceram abertas no Sistema Financeiro e sao consideradas "divida 

f lutuante" [...]." 

O ativo d isponivel representa o total das disponibi l idades f inanceiras, ou seja, o 

somator io dos valores que o ente d ispoe em caixa, bancos ou apl icagoes f inanceiras 

(SLOMSKI , 2003). 

No entendimento de Freire e Freire (2006), esse indicador de endiv idamento de 

longo prazo serve para se avaliar o compromet imento das receitas correntes do ente com 

div idas de longo prazo, sendo que quanto menor o resultado, melhor para o Estado. 
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Nessa secao, serao apresentados os resul tados da pesquisa, conforme 

procedimentos metodologicos destacados anter iormente. 

4.1 Analise do comportamento das variaveis que compoem o indicador de 
endividamento de curto prazo 

A seguir, sao discut idos o compor tamento da variavel restos a pagar e receita 

corrente, componentes do indicador de endiv idamento de curto prazo, dos Estados 

nordest inos nos exerc ic ios f inanceiros de 2000 a 2007. 

4.1.1 Restos a Pagar 

Conforme ja esclarecido anter iormente, os restos a pagar decor rem de despesas 

orgamentar ias empenhadas, porem nao pagas ate 31 de dezembro, dist inguindo-se os 

processados dos nao-processados. 

T A B E L A 4 
Restos a pagar (em R$ milhSes) 

Periodo MA PI CE RN PB PE AL SE BA 
2000 125,03 48,98 199,09 65,24 170,00 284,88 242,54 44,56 129,37 
2001 250,30 54,50 281,75 84,12 292,69 288,37 183,27 30,69 281,45 
2002 227,90 62,55 282,65 29,82 154,92 444,56 150,29 6,24 180,59 
2003 226,43 116,61 453,20 148,66 276,59 422,19 123,36 30,30 347,75 
2004 168,37 83,61 640,67 174,83 447,89 519,43 110,26 62,73 385,47 
2005 357,10 119,51 377,35 178,19 365,02 544,66 287,76 19,23 419,37 
2006 184,78 47,00 434,77 142,39 223,35 367,19 212,07 17,03 286,15 
2007 274,47 166,00 516,26 203,34 102,53 625,17 251,10 44,65 440,96 

Media 226,80 87,30 398,20 128,30 254,10 437,00 195,00 31,90 308,80 
Mediana 227,10 73,00 406,00 145,50 249,90 433,30 197,60 30,40 316,90 

DP 71,00 42,90 143,40 61,50 115,00 121,90 64,00 18,10 111,40 
Minimo 125,00 47,00 199,00 29,80 102,50 284,80 110,20 6,20 129,30 
Maximo 357,10 166,00 640,60 203,30 447,80 625,10 287,70 62,70 440,90 

Amplitude 232,10 119,00 441,60 173,50 345,30 340,30 177,50 56,50 311,60 

Fonte: Dados da pesquisa, 2008 
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O s dados da Tabela 4 demonst ram que o Estado do Nordeste que apresentou a 

menor media de restos a pagar foi Sergipe (R$ 31,90 mi lhoes). Nos anos de 2002 e 2006, 

registrou os menores valores em restos a pagar, R$ 6,24 e R$ 17,03 mi lhoes e desvio 

padrao em relagao a media de R$ 31,90 mi lhoes. Nesse caso, esse resul tado foi posit ivo, 

por se tratar de ult imo ano de mandato dos governadores, demonst rando a eficiencia do 

Estado no cumpr imento do art. 42 da Lei N° 101/2000 (LRF), que determina que o ente nao 

deva contrair obr igagoes nos ult imos dois quadr imestres do ult imo ano do mandato sem a 

correspondente disponibi l idade f inanceira. 

Para a anal ise do Estado do Piaui , uti l izou-se a mediana, devido aos valores 

ex t remos apresentados nesse Estado. Ass im, observa-se que o mesmo apresentou o 2° 

melhor resultado, com mediana de R$ 73,00 mi lhoes em restos a pagar. Esse Estado 

t ambem apresentou da mesma forma de Sergipe, valores baixos de restos a pagar nos anos 

de 2002 e 2006, em comparagao com os exerc ic ios anter iores e posteriores a esse per iodo. 

Ja Pernambuco, Ceara e Bahia destacaram-se como os que apresentaram as 

maiores medias de restos a pagar (R$ 437,00 mi lhoes, R$ 398,20 mi lhoes e R$ 308,80 

mi lhoes, respect ivamente) . Ver i f icou-se nesses Estados, uma evolugao no montante de 

restos a pagar ao longo dos anos, com excegao do Ceara em 2005, Pernambuco e m 2003 e 

2006, e a Bahia em 2002 e 2006. 

O s demais Estados registraram altas medias de restos a pagar, desvio padrao e 

ampl i tudes, demonst rando a inconstancia no controle dos restos a pagar ao longo dos anos. 

Em 2002 e 2006 apresentaram certa redugao, demonst rando preocupagao com o 

cumpr imento do art. 42 da LRF. 

Cabe destacar o Estado da Paraiba, que mesmo apresentando uma media alta, 

f icando em 6° lugar no ranking, da menor para a maior media, vem reduzindo os restos a 

pagar desde 2005, sendo o unico a apresentar queda no exercic io de 2007, inicio de uma 

nova gestao. O mesmo aconteceu no exercic io de 2003 com os Estados do Maranhao, 

Pernambuco e Alagoas. 

No Graf ico 1, pode-se ter uma melhor visual izagao das osci lagoes dos restos a pagar 

dos Estados ao longo dos exerc ic ios. 
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GRAFICO 1 - Dispersao dos Restos a Pagar - 2000 a 2007. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2008. 

Observa-se atraves do Grafico 1, que os Estados do Pernambuco, Ceara e Bahia 

apresentaram ao longo dos anos crescimento no volume de restos a pagar, com excegao 

dos anos de 2003 e 2006 em Pernambuco, no ano de 2005 no Ceara e em 2002 e 2006 na 

Bahia. O Estado da Paraiba apresentou reducao dos restos a pagar de 2005 a 2007, e o 

Estado de Alagoas esteve nessa mesma situagao ate 2004, registrando urn aumento em 

2005, voltando a diminuir em 2006 e crescer no ano de 2007. 

4.1.2 Receitas Correntes 

As receitas correntes sao resultantes da arrecadacao de tributos e contribuicoes, as 

patrimoniais, as de servicos, agropecuaria e industrial e de outras receitas correntes nao 

enquadradas nos demais itens. 

Os dados da Tabela 5 demonstram que os Estados da Bahia seguidos dos de 

Pernambuco e o Ceara apresentaram as maiores receitas correntes em todos os exercicios 

analisados, sempre de forma crescente. 

Entre esses Estados, o Ceara apresentou o menor desvio padrao, ou seja, 

apresentou a melhor aproximacao com a media, demonstrando maior constancia na 

arrecadacao ao longo dos exercicios. Ja a Bahia, apresentou desvio padrao de 4,21 e 

amplitude de 11,52 bilhoes em virtude do crescimento da arrecadacao ao longo dos 
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exercicios. Isso foi possivel gracas a sua grande arrecadagao do ICMS (receita tributaria) 

que chegou a corresponder a quase 50% do total das receitas correntes, conforme analise 

documental dos demonstratives capturados. 

Nos Estados analisados, observa-se que a sua principal fonte de arrecadagao e de 

receita tributaria (principalmente ICMS), sendo menor a participacao das Transferencias 

Correntes (FPE, etc.) na composicao das receitas correntes, conforme analise documental 

dos demonstratives capturados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

TABELA 5 

Receitas Correntes (R$ bilhfies) 

Periodo MA PI CE RN PB PE AL SE BA 

2000 2,10 1,22 3,46 1,84 1,87 3,71 1,42 1,42 6,01 
2001 2,76 1,49 4,55 2,25 2,31 5,36 1,50 1,65 7,75 

2002 3,26 1,83 5,36 2,63 2,50 6,62 1,92 2,13 9,98 
2003 3,35 1,80 5,88 2,89 2,86 7,08 2,13 2,29 11,35 

2004 3,91 2,36 6,46 3,45 3,12 8,34 2,51 2,63 13,62 

2005 4,85 2,98 7,34 4,18 3,99 10,06 3,12 3,27 15,13 
2006 5,59 3,41 8,34 4,83 4,54 9,96 3,50 3,69 16,84 
2007 6,54 3,59 9,19 5,20 5,07 11,27 4,10 4,04 17,53 

Media 4,05 2,34 6,32 3,41 3,28 7,80 2,53 2,64 12,28 
Mediana 3,63 2,10 6,17 3,17 2,99 7,71 2,32 2,46 12,49 

DP 1,50 0,90 1,92 1,22 1,14 2,58 0,97 0,95 4,21 
Minimo 2,10 1,22 3,46 1,84 1,87 3,71 1,42 1,42 6,01 

Maximo 6,54 3,59 9,19 5,20 5,07 11,27 4,10 4,04 17,53 
Amplitude 4,44 2,37 5,73 3,36 3,2 7,56 2,68 2,62 11,52 

Fonte: Dados da pesquisa, 2008. 

Ja os Estados do Piaui, Alagoas e Sergipe apresentaram as menores medias de 

arrecadacao de Receitas Correntes (R$ 2,34 bilhoes, R$ 2,53 bilhoes, R$ 2,64 bilhoes, 

respectivamente). Apresentaram as menores amplitudes, demonstrando pouca evolugao da 

arrecadacao ao longo dos exercicios. As suas receitas correntes sao compostas na grande 

maioria, por Transferencias correntes (FPE etc.), tornando-se sua principal fonte de 

recursos, conforme analise documental dos demonstratives capturados. 

Nos demais Estados, como Maranhao, Rio Grande do Norte e Paraiba, verificou-se 

tambem pouca evolugao na arrecadagao ao longo dos exercicios, observando-se suas 

amplitudes. Nos Estados do MaranhSo e Paraiba, ha maior participagao das Transferencias 

Correntes (FPE, e outros) na sua composigao. Ja no Estado do Rio Grande do Norte, 

verificou-se que a partir de 2003 houve urn incremento na arrecadagao do ICMS, tornando-

se assim, a receita tributaria a maior fonte na composigao de suas receitas correntes. 
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O Grafico 2 demonstra a evolugao da arrecadagao das receitas correntes dos 

Estados nordestinos, podendo ser melhor visualizada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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GRAFICO 2 - Evolugao da Receita Corrente - 2000 a 2007 
Fonte: Dados da pesquisa, 2008. 

Observa-se atraves do Grafico 2, que os Estados da Bahia, Pernambuco e Ceara se 

destacaram ao longo dos anos, apresentando maiores arrecadagoes de receita corrente, 

enquanto que os demais Estados registraram pouca evolugao ao longo dos anos. 

4.2 Analise Individual do indice de Endividamento de Curto Prazo (ECP) - Estados 

Nordestinos 2000 a 2007 

O Indicador de Endividamento de Curto Prazo e calculado a partir da relag§o entre 

os restos a pagar e as receitas correntes, e quanto mais proximo de 0 (zero) melhor, 

consequentemente menos endividados estarao os entes publicos. 
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TABELA 6 

Taxa de Endividamento de Curto Prazo - Media 2000 a 2007 

UF 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Media Mediana DP Minimo Maximo Amplitude CV 

SE 0,0313 0,0186 0,0029 0,0132 0,0238 0,0059 0,0046 0,011 0,014 0,012 0,010 0,003 0,031 0,028 0,72 

BA 0,0215 0,0363 0,0181 0,0306 0,0283 0,0277 0,017 0,0251 0,026 0,026 0,007 0,017 0,036 0,019 0,26 

RN 0,0354 0,0373 0,0113 0,0513 0,0506 0,0426 0,0294 0,039 0,037 0,038 0,013 0,011 0,051 0,040 0,34 

P! 0,0400 0,0364 0,0341 0,0646 0,0353 0,040 0,0138 0,0462 0,039 0,038 0,014 0,014 0,065 0,051 0,36 

PE 0,0768 0,0537 0,0671 0,0596 0,0623 0,0541 0,0369 0,0554 0,058 0,058 0,012 0,037 0,077 0,040 0,20 

MA 0,0594 0,0905 0,0698 0,0675 0,043 0,0735 0,0331 0,042 0,060 0,063 0,019 0,033 0,091 0,057 0,32 

CE 0,0574 0,0618 0,0527 0,077 0,0992 0,0514 0,0521 0,0561 0,063 0,057 0,017 0,051 0,099 0,048 0,26 

PB 0,0907 0,1263 0,0617 0,0966 0,1435 0,0913 0,0491 0,0202 0,085 0,091 0,040 0,020 0,144 0,123 0,47 

AL 0,170 0,1218 0,078 0,0577 0,0438 0,0921 0,0606 0,0611 0,086 0,070 0.042 0,044 0,170 0,126 0,49 

Fonte. Dados da pesquisa, 2008 

A analise da taxa de endividamento de curto prazo dos Estados Nordestinos (Tabela 

6) destaca Sergipe e Bahia como os Estados menos endividados, apresentando as medias 

(0,014 e 0,026 respectivamente), e os menores desvio padrao (0,010 e 0,007 

respectivamente), demonstrando assim, constancia no controle do endividamento ao longo 

dos exercicios. 

Embora os restos a pagar da Bahia tenham alcancado valores significativos, a sua 

receita corrente cresceu ao longo dos exercicios analisados, contribuindo para a queda na 

media do indice de endividamento de curto prazo, tornando-se dessa forma a variavel 

determinante. Ja o Estado de Sergipe, apresentou os menores restos a pagar entre todos os 

Estados, demonstrando queda na maioria dos exercicios, e a sua receita corrente aumentou 

em pequena quantidade, ficando entre as menores nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ranking. Nesse caso, os restos a 

pagar tornaram-se a variavel principal, determinante para o baixo indice de endividamento 

de curto prazo do Estado. 
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GRAFICO 3 - Dispersao do ECP - Media 2000 a 2007 
Fonte: Dados da pesquisa, 2008 

Embora o Estado de Alagoas esteja entre os mais endividados, verifica-se conforme 

a Tabela 6 e o Grafico 3, que houve uma reducao significativa ao longo dos anos, passando 

de 0,1700 em 2000, para 0,0611 em 2007. Entre os exercicios de 2000 a 2004, observou-se 

uma queda no indice, influenciada pela reducao nos restos a pagar, ja que a media de 

arrecadacao de receita corrente manteve-se de forma constante; com excecao a 2001, que 

foi muito baixa, contribuindo para que o indice se mantivesse alto em relacao aos exercicios 

seguintes. Em 2005, os restos a pagar voltaram a crescer, contribuindo para o aumento do 

indice. Conclui-se entao, que o resto a pagar foi a variavel determinante para o alto indice 

de endividamento de curto prazo desse Estado, influenciado tambem pela pouca variacao 

na arrecadacao de receita corrente entre os exercicios analisados. 

Com relacao ao Estado da Paraiba (Grafico 3), verificou-se que nos exercicios de 

2001, 2003, 2004 e 2005 apresentaram os seus maiores indices, influenciados diretamente 

pelo grande volume de restos a pagar registrados nesses anos, ja que a sua receita corrente 

manteve certa constancia de aumento ao longo dos exercicios. 

Verifica-se na Tabela 6 que o C.V. (coeficiente de variacao) dos Estados do SE 

(0,72), AL (0,49), PB (0,47), PI (0,36), RN (0,34) e MA (0,32), apresentaram elevada 

dispersao, conforme regra empirica de interpretagao do coeficiente de variacao (MARTINS, 

2002). Ja os Estados de PE (0,20), CE e BA (0,26), apresentaram C.V. de media dispersao. 
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Dessa forma, pode-se concluir que o volume de restos a pagar foi a variavel 

determinante do indice de endividamento de curto prazo na maioria dos Estados, com 

excegao da Bahia, sendo a receita corrente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.3 Analise do comportamento das variaveis que compde m o indicador de 

endividamento de longo prazo 

A seguir, s3o analisados o comportamento das variaveis: passivo total, passivo 

financeiro, ativo disponivel e divida, componentes do indicador de endividamento de curto 

prazo, nos exercicios financeiros de 2000 a 2007. Os restos a pagar e receita corrente, 

tambem compoem esse indicador, porem ja foram analisados anteriormente. 

4.3.1 Passivo Total 

O passivo total representa o conjunto de obrigagoes do ente, de curto e longo prazo. 

Os dados da Tabela 7 e o Grafico 4, demonstram que os Estados do Rio Grande do 

Norte e Sergipe apresentaram as menores medias do passivo total (R$ 1,44 bilhoes e R$ 

1,52 bilhoes, respectivamente). Alem disso, apresentaram baixos desvios padrao (0,21 e 

0,28, respectivamente), demonstrando certa constancia no volume de dividas, nao 

aumentando de forma desordenada ao longo dos anos. Isso se deve aos valores baixos 

registrados nas operacoes de credito internas e externas desses Estados, conforme analise 

documental dos demonstratives capturados. 

Para analisar a Bahia e o Pernambuco, foram consideradas as suas medianas (R$ 

13,55 bilhSes e R$ 6,46 bilhoes respectivamente) por existirem valores extremos altos. 

Assim, a Bahia e o Pernambuco lideraram o ranking dos que apresentaram maiores 

obrigagoes de curto e longo prazo. Verificou-se nesses Estados que nos exercicios de 2005 

a 2007, houve uma grande evolugao do passivo total, influenciada pelo aumento de outras 

exigibilidades de longo prazo contraidas ao longo desses anos. Observa-se tambem que as 

operagoes de credito internas e externas nesses Estados, ao longo de 2000 a 2004 
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sofreram aumentos, porem a partir de 2005 registraram queda significativa, conforme 

analise documental dos demonstratives capturados. 

Verifica-se que, de maneira geral, a maioria dos Estados apresentou desvio padrao e 

amplitudes relativamente baixos, com excecao da Bahia e Pernambuco, demonstrando que 

nao houve urn crescimento desordenado de suas obrigacoes ao longo dos anos, mantendo-

se de certa forma, proximos da media. Alem disso, verificou-se que essas obrigagoes em 

sua maioria sao registradas no passivo nao-financeiro (permanente ou de longo prazo). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

TABELA 7 

Passivo total - 2000 a 2007 (R$ bilhSes) 

Periodo MA PI CE RN PB PE AL SE BA 
2000 4,40 2,35 3,91 1,13 3,22 4,35 3,40 1,16 9,63 
2001 5,15 2,55 4,71 1,17 2,85 5,67 3,39 1,21 11,02 
2002 6,00 2,98 6,14 1,35 3,15 6,36 4,47 1,37 13,03 
2003 6,11 2,97 5,97 1,39 3,14 6,35 4,88 1,41 13,14 
2004 6,28 2,98 6,04 1,67 3,26 6,55 5,40 1,54 13,96 
2005 6,36 2,92 5,59 1,62 3,18 24,69 6,16 1,78 35,17 
2006 6,24 2,72 5,55 1,58 2,90 24,28 6,61 1,87 36,38 
2007 6,01 2,59 5,27 1,63 2,72 27,34 6,89 1,82 46,55 

Media 5,82 2,76 5,40 1,44 3,05 13,20 5,15 1,52 22,36 
Mediana 6,06 2,82 5,57 1,49 3,15 6,46 5,14 1,48 13,55 

DP 0,69 0,24 0,76 0,21 0,20 10,20 1,36 0,28 14,54 
Minimo 4,40 2,35 3,91 1,13 2,72 4,35 3,39 1,16 9,63 
Maximo 6,36 2,98 6,14 1,67 3,26 27,34 6,89 1,87 46,55 

Amplitude 1,96 0,63 2,23 0,54 0,54 22,99 3,50 0,71 36,92 

Fonte: Dados da pesquisa, 2008. 

GRAFICO 4- Evolucao do Passivo Total - 2000 a 2007 
Fonte: Dados da pesquisa, 2008. 
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Observa-se atraves do Grafico 4, que os Estados da Bahia e Pernambuco 

registraram urn aumento significativo nas obrigacoes de curto e longo prazo (passivo total) a 

partir de 2005, enquanto que os demais Estados mantiveram-se constantes. 

4.3.2 Passivo financeiro 

Conforme ja esclarecido anteriormente, o passivo financeiro e constituido de dividas 

de curto prazo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

TABELA 8 

Passivo financeiro - 2000 a 2007 (R$ milhSes) 

Periodo MA PI CE RN PB PE AL SE BA 

2000 139,92 65,52 312,99 108,05 359,21 449,15 287,45 49,37 184,79 
2001 315,23 122,89 336,54 87,75 393,32 813,52 410,83 32,00 390,31 

2002 304,48 139,25 477,64 55,80 261,03 626,18 203,61 7,45 253,00 
2003 318,72 187,22 654,57 175,36 412,51 702,05 381,75 54,94 445,64 

2004 251,25 149,96 866,49 202,37 606,44 805,75 444,19 89,50 499,34 
2005 450,75 209,66 639,88 205,80 574,47 855,19 655,08 39,53 538,71 
2006 395,76 109,88 499,05 153,38 344,97 537,46 584,03 46,31 426,21 

2007 378,32 166,58 640,89 224,02 283,70 837,35 623,50 71,99 559,02 

Media 319,30 143,87 553,51 151,57 404,46 703,33 448,81 48,89 412,13 
Mediana 316,98 144,61 569,47 164,37 376,27 753,90 427,51 47,84 435,93 

DP 95,36 45,54 183,97 61,50 125,72 152,00 161,89 24,83 133,10 
Minimo 139,92 65,52 312,99 55,80 261,03 449,15 203,61 7,45 184,79 
Maximo 450,75 209,66 866,49 224,02 606,44 855,19 655,08 89,50 559,02 

Amplitude 310,83 144,14 553,50 168,22 345,41 406,04 451,47 82,05 374,23 

Fonte: dados da pesquisa, 2008. 

Os dados da Tabela 8 demonstram que os Estados do Pernambuco, Ceara e 

Alagoas apresentaram as maiores medias de passivos financeiros entre os Estados em 

analise (R$ 703,33 milhoes, R$ 553,51 milhoes e R$ 448,81 milhoes respectivamente). Ja 

os Estados do Sergipe e Piaui apresentaram as menores medias (R$ 48,89 milhoes e R$ 

143,87 milhoes respectivamente), influenciadas pelo baixo volume de restos a pagar 

registrados nesses Estados. 
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1.000 

GRAFICO 5- Comportamento do Passivo Financeiro - 2000 a 2007 
Fonte: Dados da pesquisa, 2008. 

Verificou-se nos Estados do Pernambuco e Ceara urn aumento nas suas obrigacoes 

de curto prazo ao longo dos anos, com excecao do Pernambuco em 2002 e 2006, e do 

Ceara em 2005 e 2006 (Grafico 5). Em ambos os Estados as maiores obrigacoes sao de 

restos a pagar, que influencia diretamente no passivo financeiro, conforme analise 

documental dos demonstratives coletados. No Estado de Alagoas observou-se uma 

evolugao no seu passivo financeiro ao longo dos anos, com excecao de 2002 e 2006 

(Grafico 5), porem suas obrigacoes na maioria sao de adiantamentos recebidos. 

Constatou-se, dessa forma, que o total de restos a pagar contribuiu diretamente na 

composigao do passivo financeiro da maioria dos Estados analisados. A Tabela 9 e o 

Grafico 6 demonstram o percentual de participagao de restos a pagar na composigao do 

passivo financeiro dos Estados Nordestinos. 
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TABELA 9 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

% de participacao de restos a pagar no passivo financeiro-2000 a 2007 

Periodo MA PI CE R N PB PE AL SE BA 

2000 89,36 74,75 63,61 60,38 47,33 63,43 84,38 90,26 70,01 

2001 79,40 44,35 83,72 95,86 74,42 35,45 44,61 95,89 72,11 

2002 74,85 44,92 59,18 53,45 59,35 71,00 73,81 83,69 71,38 

2003 71,04 62,28 69,24 84,78 67,05 60,14 32,32 55,16 78,03 

2004 67,01 55,76 73,94 86,39 73,86 64,47 24,82 70,09 77,20 

2005 79,22 57,00 58,97 86,58 63,54 63,69 43,93 48,65 77,85 

2006 46,69 42,78 87,12 92,84 64,75 68,32 36,31 36,78 67,14 

2007 72,55 99,66 80,55 90,77 36,14 74,66 40,27 62,02 78,88 

Media 72,52 60,19 72,04 81,38 60,80 62,64 47,56 67,82 74,07 

Mediana 73,70 56,38 71,59 86,49 64,15 64,08 42,10 66,06 74,66 

DP 12,43 19,24 11,05 15,65 13,15 11,94 20,69 20,95 4,45 

Minimo 46,69 42,78 58,97 53,45 36,14 35,45 24,82 36,78 67,14 

Maximo 89,36 99,66 87,12 95,86 74,42 74,66 84,38 95,89 78,88 

Amplitude 42,67 56,88 28,15 42,41 38,28 39,21 59,56 59,11 11,74 

CV 0,17 0,32 0,15 0,19 0,22 0,19 0,44 0,31 0,06 

Fonte: dados da pesquisa, 2008. 

Media (%) 
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GRAFICO 6- % de participacSo de restos a pagar no passivo financeiro- Media 2000 a 2007 
Dados da pesquisa, 2008. 

Conforme Tabela 9 e Grafico 6, a media de restos a pagar na composicao do passivo 

financeiro, passou de 60% em praticamente todos os Estados, com excecao de Alagoas, 

ficando com aproximadamente 47,56%, influenciado principalmente pelos valores 

registrados na conta contabil, adiantamentos recebidos. Os Estados do Rio Grande do 

Norte, Bahia, Maranhao e Ceara apresentaram as maiores medias de participacao de restos 

a pagar na composigao do Passivo Financeiro (81,38%, 74,07%, 72,52% e 72,04%, 

respectivamente). 
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4.3.3 Ativo disponivel 

O ativo disponivel e composto pelos valores registrados em caixa e bancos, inclusive 

aplicagoes financeiras. 

Os dados da Tabela 10 destacam Bahia, Pernambuco, Maranhao e Ceara, como os 

que apresentaram as maiores medianas de valores registrados no ativo disponivel (R$ 

630,64 milhoes, R$ 620,55 milhoes, R$ 501,46 milhoes e R$ 462,68 milhoes, 

respectivamente). Isso se deu, devido ao grande volume de recursos registrados em 

aplicagoes financeiras nesses Estados, conforme analise documental dos demonstratives 

capturados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

TABELA 10 

Ativo Disponivel - 2000 a 2007 (R$ milhoes) 

Periodo MA PI CE RN PB PE AL SE BA 

2000 438,22 146,21 8,80 114,89 200,82 1.350,99 88,71 51,26 240,10 
2001 507,34 105,12 578,75 116,76 484,16 1.208,09 48,67 126,09 532,18 
2002 470,40 83,68 338,88 91,21 67,94 645,44 73,71 158,33 643,60 
2003 233,96 73,48 271,37 187,55 115,99 521,41 55,19 157,69 555,73 
2004 495,57 91,29 389,63 158,71 109,05 569,65 80,08 198,02 690,40 
2005 762,62 220,50 535,73 333,23 248,90 595,65 145,99 287,31 777,30 
2006 773,65 242,40 659,30 312,44 224,24 453,76 209,54 165,56 617,68 
2007 1.302,87 344,25 1.554,71 401,61 266,73 944,11 487,81 323,30 998,55 
Media 623,08 163,37 542,15 214,55 214,73 786,14 148,71 183,45 631,94 

Mediana 501,46 125,67 462,68 173,13 212,53 620,55 84,40 161,95 630,64 
DP 325,75 96,76 457,13 117,85 130,50 339,23 147,06 86,96 216,66 

Minimo 233,96 73,48 8,80 91,21 67,94 453,76 48,67 51,26 240,10 
Maximo 1.302,87 344,25 1.554,71 401,61 484,16 1.350,99 487,81 323,30 998,55 

Amplitude 1.068,91 270,77 1.545,91 310,40 416,22 897,23 439,14 272,04 758,45 

Fonte: Dados da pesquisa, 2008. 

Alem disso, esses Estados apresentaram amplitudes elevadas, significando que nao 

houve constancia no ativo disponivel, ou seja, ao longo dos anos oscilou tanto para mais, 

quanto para menos. 

Os Estados de Alagoas, Piaui e Sergipe apresentaram as menores medias de ativo 

disponivel (R$ 148,71 milhoes, R$ 163,37 milhoes e R$ 183,45 milhoes respectivamente). 



67 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1680 
1600 
1520 
1440 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

— • — M A PI C E - * - R N - # - P B - « - P E - * - A L S E - * - B A 

GRAFICO 7 - DispersSo do ativo disponivel - 2000 a 2007 

Dados da pesquisa, 2008. 

Observa-se conforme Grafico 7 que a maioria dos Estados Nordestinos mantiveram-

se inconstantes na evolucao do ativo disponivel, apresentando oscilacoes tanto para mais 

quanto para menos. Embora o Estado do Pernambuco esteja entre os que apresentaram 

maior ativo disponivel, verifica-se que houve uma oscilacao para menos nos exercicios de 

2000 a 2003, mantendo certa constancia de 2004 a 2006 e voltando a crescer em 2007. Ja 

o Ceara e Maranhao apresentaram oscilacoes para mais a partir de 2003, com destaque 

para 2007, periodo no qual se registrou valores maximos. A Bahia manteve certa constancia 

ao longo dos anos, com destaque para 2007 atingindo o seu valor maximo. 

4.3.4 Divida 

A analise da divida (Tabela 11) destaca Bahia e Pernambuco, como os que 

apresentaram as maiores medianas de divida (R$ 12,827 bilhoes e R$ 5,624 bilhoes, 

respectivamente), sendo superiores as medias dos demais Estados. Isso se deu devido ao 

crescimento nas obrigagoes de longo prazo registradas, principalmente, nos exercicios de 

2005 a 2007, conforme analise documental dos demonstratives capturados. 
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TABELA 11 

Evoluc3o da Divida dos Estados Nordestinos- 2000 a 2007 (R$ bilhdes) 

Periodo MA PI CE RN PB PE AL SE BA 

2000 3,948 2,188 3,788 0,980 2,839 2,841 3,268 1,112 9,340 
2001 4,587 2,377 4,078 1,054 2,275 3,938 3,120 1,085 10,385 

2002 5,453 2,824 5,607 1,241 2,980 5,534 4,343 1,214 12,323 
2003 5,792 2,834 5,505 1,183 2,896 5,553 4,569 1,236 12,493 

2004 5,702 2,825 5,433 1,487 3,002 5,695 4,989 1,323 13,160 

2005 5,507 2,619 4,797 1,267 2,722 23,792 5,651 1,476 34,275 
2006 5,259 2,419 4,829 1,259 2,562 23,664 6,034 1,683 35,631 

2007 4,610 2,247 3,600 1,213 2,281 26,190 6,037 1,474 45,442 
Media 5,107 2,542 4,705 1,211 2,695 12,151 4,751 1,325 21,631 

Mediana 5,356 2,519 4,813 1,227 2,781 5,624 4,779 1,280 12,827 
DP 0,653 0,269 0,798 0,152 0,293 10,339 1,148 0,206 14,354 

Minimo 3,948 2,188 3,600 0,980 2,275 2,841 3,120 1,085 9,340 
Maximo 5,792 2,834 5,607 1,487 3,002 26,19 6,037 1,683 45,442 

Amplitude 1,844 0,646 2,007 0,507 0,727 23,349 2,917 0,598 36,102 

Fonte: Dados da pesquisa, 2008. 

Ja o Rio Grande do Norte e Sergipe destacaram-se como os de menor media de 

divida (R$ 1,211 bilhoes e R$ 1,325 bilhoes respectivamente). Verifica-se que tanto nesses 

Estados quanto nos demais, existiu certa constancia na evolugao de suas dividas, ou seja, 

apresentando evolugao relativamente baixa ao longo dos exercicios. 

O Grafico 8 demonstra as dispersoes da divida dos Estados nordestinos ao longo 

dos anos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

48 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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GRAFICO 8 - Dispersao da Divida- 2000 a 2007 

Dados da pesquisa, 2008. 
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Observa-se atraves do Grafico 8, que os Estados da Bahia e Pernambuco 

apresentaram as maiores dividas entre os analisados, registrando aumento nas suas dividas 

a partir de 2005, enquanto que os demais Estados mantiveram certa constancia ao longo 

dos exercicios analisados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.4 Analise Individual do indice de Endividamento de Longo Prazo (ELP) - Estados 

Nordestinos 2000 a 2007 

O indicador de Endividamento de Longo Prazo e calculado a partir da relagao entre a 

divida e as receitas correntes, e quanto mais proximo de 0 (zero) melhor, 

consequentemente menos endividados estarao os entes publicos. Na Tabela 12, estao 

demonstrados o agregado do ELP. 

TABELA12 

Taxa de endividamento de longo prazo - 2000 a 2007 

UF 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Media Mediana DP Minimo Maximo CV 

RN 0,53 0,47 0,47 0,41 0,43 0,30 0,26 0,23 0,39 0,42 0,11 0,23 0,53 0,28 

SE 0,78 0,66 0,57 0,54 0,50 0,45 0,46 0,36 0,54 0,52 0,13 0,36 0,78 0,24 

CE 1,09 0,90 1,05 0,94 0,84 0,65 0,58 0,39 0,80 0,87 0,24 0,39 1,09 0,30 

PB 1,51 0,98 1,19 1,01 0,96 0,68 0,56 0,45 0,92 0,97 0,35 0,45 1,51 0,38 

PI 1,79 1,59 1,54 1,57 1,19 0,88 0,71 0,63 1,24 1,37 0,45 0,63 1,79 0,36 

PE 0,77 0,73 0,84 0,78 0,68 2,36 2,37 2,32 1,36 0,81 0,83 0,68 2,37 0,61 

MA 1,88 1,66 1,67 1,73 1,46 1,13 0,94 0,70 1,40 1,56 0,42 0,70 1,88 0,30 

BA 1,55 1,34 1,23 1,10 0,97 2,26 2,12 2,59 1,65 1,45 0,60 0,97 2,59 0,37 

AL 2,29 2,07 2,26 2,14 1,98 1,81 1,72 1,47 1,97 2,03 0,28 1,47 2,29 0,14 

Fonte: Dados da pesquisa, 2008. 

Analisando os dados da Tabela 12, constata-se que os Estados que apresentaram 

as menores medias de indices de endividamento de longo prazo, foram Rio Grande do 

Norte e Sergipe (0,39 e 0,54 respectivamente). Alem disso, o RN apresenta urn CV 

(coeficiente de variacao) de 0,28 denotando que a dispersao em torno desse indicador com 

base nos anos analisados tende a variar, entre 0,11 e 0,67 (para menos ou para mais). Da 

mesma forma, o Estado do Sergipe apresenta urn CV de 0,24 em que sua dispersao tende a 

se comportar entre 0,30 e 0,78 (para menos ou para mais). Assim, verifica-se nesses 

Estados certa constancia no controle do endividamento, registrando reducao ao longo dos 

exercicios. 

Observa-se ainda que as medias de endividamento da Bahia e do Pernambuco 

sofreram aumentos significativos ao longo dos exercicios de 2005 a 2007, devido a outras 

obrigacoes de longo prazo contraidas, contribuindo para o aumento da media. Porem, 
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registrou-se uma reducao significativa nas operacoes de credito internas e externas ao 

longo desses exercicios, conforme analise documental dos demonstratives capturados. 

O Estado de Alagoas apresentou dividas altissimas em relacao a sua receita 

corrente, chegando a comprometer em media 1,97, ou seja, 197% de sua receita corrente 

com dividas de longo prazo. Apesar disso, verificou-se uma reducao ao longo dos 

exercicios, passando de 2,29 em 2000 para 1,47 em 2007. Dessa forma, o alto indice foi 

influenciado tanto pela sua receita corrente, sendo uma das menores entre os Estados, 

quanto pela sua divida alta, sendo o 5° Estado no ranking das maiores dividas de longo 

prazo. Verifica-se nesse Estado que o CV foi o menor com uma dispersao de 0,14, 

mostrando que sua media tende a variar de 1,83 a 2 ,11, significando que o indicador de 

longo prazo dos exercicios manteve certa aproximacao com a media. 

Os resultados apontam que o Estado do Alagoas apresentou baixa dispersao de 

dados (visualizada atraves do C.V.), com urn coeficiente de 0,14. Essa informacao e 

importante para o gestor desse Estado devido ao fato que, para preve o valor desse 

indicador em urn cenario futuro (por exemplo, no ano subsequente ao levantamento dos 

dados historicos) ele pode analisar o desvio padrao de 0,28 e media 1,97, para verificar o 

nivel de dispersao, nesse caso o comportamento do indicador de longo prazo tende a ser 

1,83 (para menos) e 2,11 (para mais). Ou seja, esse indicador pode no periodo subsequente 

variar entre esses dois pontos, informaccio que pode contribuir para auxiliar o gestor no 

controle e acompanhamento do endividamento desse Estado. 

Destarte que os Estados do RN e SE apresentaram dispersao media, e os demais 

estados elevada dispersao ja que os coeficientes de variacao obtidos > do que 30%. 
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GRAFICO 9 - Dispersao dos ELP dos Estados - media 2000 a 2007 
Fonte: Dados da pesquisa, 2008 

De maneira geral, conforme Grafico 9, observou-se que na maioria dos Estados, 

houve uma reducao do indice de endividamento de longo prazo nos exercicios analisados, 

demonstrando a sua preocupacao em conter o endividamento publico desordenado. O 

Estado de Alagoas, apesar das altas medias de endividamento de longo prazo, registrou 

uma reducao de 2002 a 2007. Ja os Estados da Bahia e Pernambuco registraram aumentos 

no indice de endividamento de longo prazo a partir de 2005. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.5 Analise do Agregado do indice de Endividamento de Curto Prazo (ECP) - Estados 

Nordestinos 2000 a 2007 

Conforme ja esclarecido anteriormente, o Indicador de Endividamento de Curto 

Prazo e calculado a partir da relacao entre os restos a pagar e as receitas correntes, e 

quanto mais proximo de 0 (zero) melhor, consequentemente menos endividados estarao os 

entes publicos. 
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Estatistica descritiva do indicador de endividamento de curto prazo 
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Especificacao 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Restos a pagar 1,3 bilhoes 1,7 bilhoes 1,5 bilhoes 2,1 bilhoes 2,5 bilhoes 2,6 bilhSes 1,9 bilhOes 2,6bilh6es 

Receita corrente 23,08 bilhoes 29,67 bilhoes 36,28 bilhoes 39,67 bilhoes 46,43 bilhoes 54,96 bilhoes 60,74 bilhoes 66,57 bilhoes 

Media 0,0647 0,0647 0,044 0,0576 0,0589 0,0532 0,033 0,0396 

Mediana 0,0574 0,0537 0,0527 0,0596 0,0438 0,0514 0,0331 0,042 

DP 0,0453 0,0393 0,0280 0,0245 0,0388 0,0286 0,0189 0,0175 

Minimo 0,0215 0,0186 0,0029 0,0132 0,0238 0,0059 0,0046 0,0110 

Maximo 0,1700 0,1263 0,078 0,0966 0,1435 0,0921 0,0606 0,0611 

Amplitude 0,1485 0,1077 0,0751 0,0834 0,1197 0,0862 0,0560 0,0501 

Fonte: Dados da pesquisa, 2008. 

Analisando os dados da Tabela 13 constata-se que o agregado de restos a pagar 

dos Estados do Nordeste duplicaram, passando de R$ 1,3 bilhoes em 2000 para 2,6 bilhoes 

em 2007. Verifica-se, no entanto, que mesmo com essa evolucao, nos exercicios de 2002 e 

2006, ultimos anos de mandato dos governadores, os restos a pagar registraram no 

agregado uma reducao, mais significativa em 2006. Quanto a receita corrente, observa-se 

no agregado, que teve urn aumento ao longo dos anos, chegando a quase triplicar seu valor, 

passando de R$ 23,08 bilhoes em 2000 para R$ 66,57 bilhoes em 2007. 
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GRAFICO 10- Comportamento do ECP - Media do agregado de 2000 a 2007 
Fonte: Dados da pesquisa, 2008. 

O indice medio de endividamento de curto prazo (Tabela 13 e Grafico 10), no 

agregado, apresentou queda significativa, passando de 0,0647 em 2000, para 0,0396 em 

2007. Ao longo dos exercicios passou por varias oscilacoes, apresentando uma queda de 

0,0647 em 2000, para 0,044 em 2002, voltando a crescer chegando a atingir 0,0589 em 

2004. A partir dai continuou diminuindo ao longo dos anos, alcancado o valor de 0,0330 em 

2006, menor valor medio entre todos os exercicios analisados. Mas, logo em 2007 voltou a 

crescer passando a 0,0396. 
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4.6 Analise do Agregado do indice de Endividamento de Longo Prazo (ELP) - Estados 

Nordestinos 2000 a 2007 

Conforme ja mencionado, o Indicador de Endividamento de Longo Prazo e calculado 

a partir da relacao entre a divida e as receitas correntes, e quanto mais proximo de 0 (zero) 

melhor, consequentemente menos endividados estarao os entes publicos. Na Tabela 14, 

estao demonstrados o agregado do ELP. 

TABELA14 

Estatisticas basicas do indicador de endividamento de longo prazo 
Especificacao 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Divida 30,3 bilhoes 32,9 bilhoes 41,5 bilhQes 42,0 bilhoes 43,6 bilh6es 82,11 bilhoes 83,3 bilhoes 93,09 bilhoes 

Receita corrente 23,08 bilhSes 29,67 bilhSes 36,28 bilh6es 39,67 bilhoes 46,43 bilhSes 54,96 bilhSes 60,74 bilhSes 66,57 bilhoes 

M e dia 1,35 1,16 1,20 1,13 1,00 1,17 1,08 1,02 

Mediana 1,51 0,98 1,19 1,01 0,96 0,88 0,71 0,63 

DP 0,59 0,54 0,56 0,57 0,49 0,78 0,78 0,89 

CV 0,44 0,46 0,47 0,50 0,49 0,67 0,72 0,88 

Minimo 0,53 0,47 0,47 0,41 0,43 0,3 0,26 0,23 

Maximo 2,29 2,07 2,26 2,14 1,98 2,36 2,37 2,59 

Amplitude 1,76 1,60 1,79 1,73 1,55 2,06 2,11 2.36 

Dados da pesquisa, 2008. 

O agregado da divida dos Estados do Nordeste praticamente triplicou, passando de 

R$ 30,3 bilhoes em 2000 para 93,09 bilhoes em 2007. Da mesma forma, a receita corrente, 

passando de R$ 23,08 bilhoes em 2000, para R$ 66,57 bilhoes em 2007 (Tabela 14). 

0 ,20 

o.oo — • • ; 1 . J | 

2 0 0 0 2001 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2007 

GRAFICO 11 - Dispersao dos ELP - agregado - media 2000 a 2007 
Fonte: Dados da pesquisa, 2008. 

O indice medio de endividamento de longo prazo, no agregado, apesar das 

oscilacoes ao longo dos exercicios, apresentou uma reducao significativa, passando de 1,35 

em 2000, para 1,02 em 2007 (Grafico 11). Dessa forma, observa-se que a partir da LRF e 

das Resolucoes do Senado Federal N° 40 e 43/2001, o indice de endividamento de longo 
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prazo sofreu uma reducao, contribuindo dessa forma para o controle das dividas desses 

Estados. 



5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CONSIDERAQOES FINAIS 

A Lei de Responsabilidade Fiscal juntamente com as Resolucoes do Senado Federal 

N° 40 e 43/2001 vieram contribuir para melhorar a gestao dos recursos publicos, ao 

introduzir regras e limites para coibir o endividamento desordenado. 

A atividade financeira do Estado consiste em arrecadar recursos para atender as 

necessidades basicas da populacao (PASCOAL, 2006). Cabe aos gestores publicos gerir de 

forma adequada esses recursos ja que sao escassos, de modo a comprometer o minimo 

possivel suas receitas correntes com pagamento de dividas, tanto de curto quanto de longo 

prazo. Dessa forma, podera aplicar mais em areas basicas como educageio, saude, 

saneamento entre outras. 

Por sua vez, o presente estudo se prop6s a analisar o comportamento dos 

indicadores de endividamento de curto e longo prazo dos Estados Nordestinos, no periodo 

de 2000 a 2007, e na analise dos indicadores de curto prazo (ECP) dos Estados 

Nordestinos, verificou-se que houve uma queda significativa ao longo dos anos, 

demonstrando a influencia da LRF e das Resolucoes do Senado N° 40 e 43/2001. 

Observou-se ainda, que os Estados Nordestinos tern procurado equilibrar sua 

execucao orcamentaria de forma a comprometer o minimo possivel suas receitas correntes 

com dividas de curto prazo. 

Verifica-se que o C.V. (coeficiente de variagao) desse indicador nos Estados do SE 

(0,72), AL (0,49), PB (0,47), PI (0,36), RN (0,34) e MA (0,32), apresentaram elevada 

dispersao, conforme regra empirica de interpretacao do coeficiente de variagao (MARTINS, 

2002). Ja os Estados de PE (0,20), CE e BA (0,26), apresentaram C.V. de media dispersao. 

No caso do indicador ELP, observa-se que ao longo dos exercicios, na maioria dos 

Estados Nordestinos com excegao da Bahia e Pernambuco houve uma significativa redugao 

do endividamento, demonstrando que esses Estados estao preocupados em conter o 

endividamento desordenado. 

Os resultados apontam que o Estado do Alagoas apresentou baixa dispersao de 

dados (visualizada atraves do C.V.) com urn coeficiente de 0,14. Essa informagao e 

importante para o gestor desse Estado devido ao fato que, para preve o valor desse 

indicador em urn cenario futuro (por exemplo, no ano subsequente ao levantamento dos 

dados historicos) ele pode analisar o desvio padrao de 0,28 e media 1,97, para verificar o 
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nivel de dispersao, nesse caso o comportamento do indicador de longo prazo tende a ser 

1,83 (para menos) e 2,11 (para mais). Ou seja, esse indicador pode no periodo subsequente 

variar entre esses dois pontos, informacao que pode contribuir para auxiliar o gestor no 

controle e acompanhamento do endividamento desse Estado. 

Destarte que os Estados do RN e SE apresentaram dispersao media e os demais 

Estados, elevada dispersao, ja que os coeficientes de variagao obtidos > do que 30%. 

Embora os indices de endividamento de curto prazo e longo prazo tenham 

apresentado situacao favoravel, observou-se que na maioria dos Estados a maior fonte de 

receitas sao as Transferencias Correntes. _ necessario que os Estados implementem uma 

politica de modernizacao tributaria ou aperfeicoe a ja existente para ampliar a sua 

arrecadagao, para nao depender exclusivamente de Transferencias Correntes (Fundo de 

Participacao dos Estados - FPE e outros). Entende-se que esse tipo de estrategia pode 

contribuir para o desenvolvimento do Estado, melhorar a qualidade de vida e dos servigos 

prestados a populacao, influenciando no controle dos gastos publicos e consequentemente 

na redugao do endividamento de curto e longo prazo. 

Algumas sugestoes podem ser descritas como maneira de contribuir para novos 

estudos relacionados a essa tematica, tais como: 

• A realizagao de uma pesquisa relacionando o comparativo entre os gastos sociais 

(ex.: educagao e saude) em relagao aos gastos com amortizagao e encargos da 

divida dos Estados Nordestinos; 

• Desenvolver estudos com indicadores de desempenho financeiro relacionados a 

despesas e receitas publicas. 
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