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R E S U M O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este trabalho cientffico mostra a importancia da Contabilidade na evidenciaeao da limitacao 

da despesa com pessoal na gestao publica do munictpio de Catole do Rocha-PB. A 

Contabilidade Publica e o mais nobre ramo da Ciencia Contabil, cuja funcao e estudar, 

controlar atos e fatos administrativos e economicos gerados no patrimonio da entidade 

publica e funciona como principal ferramenta para a tomada de decisao com relacao ao 

patrimonio da entidade. A Lei de Responsabilidade Fiscal veio impor e fiscalizar a 

extrapolacao aos limites estabelecidos aos entes publicos. O trabalho esta estruturado em 

torno dos conceitos de Contabilidade, conceitos e tipos de orcamento, receitas e despesas 

publicas, despesa com pessoal, as limitacoes da Lei de Responsabilidade Fiscal e 

demonstrativos da limitacao da despesa com pessoal na gestao publica municipal. Por fim, 

faz-se um estudo de campo mostrando o conhecimento contabil do pessoal que trabalha 

nos setores de contabilidade, financas, e licitacao no Poder Executivo de Catole do Rocha-

PB em relacao as normas e procedimentos legais. Este trabalho foi desenvolvido com a 

finalidade de verificar a limitacao da despesa com pessoal na gestao publica municipal de 

Catole do Rocha-PB e servir como embasamento teorico para elaboracao de pesquisas 

futuras, podendo tambem, colaborar utilizando como ferramenta de trabalho na execucao da 

gestao municipal, bem como quanto a observancia das leis que regem a Contabilidade 

Publica para melhor administrar seus recursos. 

Palavras-chaves: Contabilidade. Despesa com Pessoal. Lei de Responsabilidade Fiscal. 



A B S T R A C T zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

This scientific work shows the importance of accounting disclosure in limiting the expenditure 

on public administration staff in the municipality of Catole of Rocha-PB. The Public Accounts 

is the most noble branch of Science Accounting, whose job is to investigate, monitor actions 

and events generated in the administrative and economic heritage of the public and serves 

as the main tool for decision making with respect to assets of the entity. The Fiscal 

Responsibility Act, came impose and enforce the extrapolation to the limits set for public 

entities. The work is structured around the concepts of accounting, concepts and types of 

budget, revenue and public expenditure, spending on personnel, limitations on the Law of 

Fiscal Responsibility and demonstrating the limitation of expenditure on staff in managing 

municipal public. Finally it is a field of study showing the accounting knowledge of staff 

working in various fields of accounting, finance, and bidding in the Executive Branch of the 

Catole of Rocha-PB to the standards and legal procedures. This work was developed with 

the purpose of verifying the limitation of expenditure on staff in the management of municipal 

public Catole of Rocha-PB and to serve as embasamento theoretical development of future 

research, may also collaborate using as a work in the implementation of municipal 

management, As well as compliance with the laws governing the public Accounts to better 

manage their resources. 

Keywords: Accounting. Expenditure on personnel. Law of Fiscal Responsibility. 
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1 INTRODUCAO 

A Contabilidade Publica constitui um dos mais nobres ramos da Ciencia Contabil. Ela veio 

enaltecer a gestao dos recursos publicos. No Brasil e disciplinada pela Lei 4.320/64 que 

institui normas gerais de Direito Financeiro na elaboracao dos balancos da Uniao, dos 

Estados e dos Municfpios. A sua funcao e estudar, controlar atos e fatos administrativos e 

economicos gerados no patrimonio da entidade publica, alem de proporcionar o registro e 

acompanhamento permanente da situacao da entidade. A Contabilidade Publica funciona 

como principal ferramenta para a tomada de decisao com relacao ao patrimonio da 

entidade. 

A Contabilidade publica fornece subsidios necessarios aos gestores publicos para uma 

gestao com responsabilidade e transparencia. Cabera a classe contabil oferecer aos 

gestores todo conhecimento tecnico e as informacoes necessarias para orienta-los na 

tomada de decisoes. 

Com a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) (Brasil, 2000), a area conquistou maior 

visibilidade na sociedade, no tocante ao planejamento, controle e verificagao dos gastos 

publicos. 

A limitacao das despesas com pessoal na gestao publica e um assunto que vem contribuir 

para o equilibrio das contas publicas e aumentar a responsabilidade do gestor que passara 

a seguir limites e regras claras para conseguir administrar as financas de maneira 

transparente. Por ser um assunto abrangente e pouco se encontrar na literatura brasileira 

sobre ele, requer um estudo mais detalhado, com fundamentos legais. Um dos aspectos 

importantes que gera debate entre academicos e estudiosos da area contabil e a fixacao 

dos limites para as despesas com pessoal, tendo em vista que e um dos dispositivos legais 

configurados na Lei de Responsabilidade Fiscal, que objetiva demonstrar o quanto os entes 

publicos estao autorizados a gastar com os ativos, os inativos e pensionistas. O fato e que 

seus reflexos provocam impactos bastante significantes nas financas publicas, com a 

eficiencia, a eficacia e a transparencia nas demonstragoes contabeis. A limitacao imposta na 

LRF trouxe inumeras correcoes as mas administracoes, dando chances para os 

administradores trabalharem em funcao da sociedade, deixando de gastar a maior parte dos 

recursos com a folha de pagamento. 

Dentro desse contexto, o presente estudo objetiva evidenciar a importancia da Contabilidade 

na Gestao Publica no Municipio de Catole do Rocha-PB em relacao a limitacao da despesa 
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com pessoal, tendo em vista a relevancia deste para os futures profissionais da area 

contabil, contribuindo para uma melhor transparencia dos gastos publicos. 

Este trabalho encontra-se dividido em cinco capitulos, alem das referencias e anexos. Nos 

capitulos sao ressaltados os seguintes aspectos: 

No capitulo 1, introducao aborda os aspectos iniciais, focando a caracterizacao do problema 

da pesquisa, justificando a sua importancia, os objetivos estabelecidos. 

No capitulo 2, trata dos procedimentos metodologicos com a natureza da pesquisa, 

classificacao da pesquisa, metodo da pesquisa, area da pesquisa e instrumentos de coletas 

de dados. 

No capitulo 3, a Fundamentacao Teorica relata estudos sobre a Historia da Contabilidade; 

Contabilidade e Campo de aplicacao; Objetivo da Contabilidade Publica; Controles das 

Entidades Publicas; Regime Contabil; Sistemas Contabeis; Orcamento Publico; Receita 

Publica; Despesa Publica; Lei de Responsabilidade Fiscal; Despesa com Pessoal; 

Transparencia da Gestao Fiscal; e os Demonstratives da Despesa com Pessoal e da 

Receita Corrente Liquida. 

A Analise dos Resultados esta no capitulo 4 no qual se faz uma pesquisa de campo no 

Poder Executivo Municipal de Catole do Rocha-PB, nos setores de Contabilidade, financas e 

licitacao, avaliando o conhecimento contabil dos profissionais que atuam na area. 

No capitulo 5 as Consideracoes Finais sobre o trabalho realizado, nas quais se constata o 

alcance do objetivo da pesquisa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1 Caracterizacao do problema 

A sociedade, hoje, mais instruida, cobra de seus gestores publicos a aplicacao correta dos 

recursos que deixam de ser aplicados em educacao, saude, obras sociais e obras publicas, 

que na maioria dos municipios e uma problematica constante. 

Com as mudancas causadas nos municipios depois da LRF estabelecida, faz-se necessario 

relacionar os principais problemas enfrentados pelos gestores publicos. Devido ao grande 

impacto causado, e necessario identificar os problemas que mais afetam o municipio frente 

a realidade da limitacao das despesas com pessoal. 
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Do acima exposto, surge o questionamento. 

Qua! a importancia da Contabilidade na evidenciacao da limitacao da despesa com pessoal 

no Municipio de Catole do Rocha-PB? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2 Justificativa 

Justifica-se esta pesquisa pela relevancia do tema que a cada ano ganha mais enfase entre 

os estudiosos e pesquisadores da Area Contabil e que de certa forma tern incentivado aos 

gestores publicos a se capacitarem, afim de que se cumpra o que determina a Lei, o que os 

torna cada vez mais eficientes e eficazes em sua gestao, pois a falta de controle nos gastos 

publicos, em especial no pessoal, permite que os tornem maus administradores, por 

utilizarem de forma inadequada os recursos publicos. 

Neste intuito, tem-se como principio aprofundar um estudo sobre o conhecimento contabil 

dos profissionais que trabalha nos setores de contabilidade, financas e licitacao, com a 

finalidade de conhecer as normas e procedimentos legais, para apresentar o que a lei 

determina especificamente aos municipios e observar o real controle nas despesas dos 

recursos publicos, em especial a despesa com pessoal tomando como base o Municipio de 

Catole do Rocha-PB. 

1.3 Objetivos 

1. 3. 1 Objetivo geral 

O objetivo geral desta investigacao cientifica e buscar subsfdios que comprovem a 

importancia da Contabilidade na evidenciacao da limitacao da despesa com pessoal na 

gestao publica no Municipio de Catole do Rocha-PB. 
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1.3.2 Objetivos especificos 

a) Apresentar, atraves de pesquisa bibliografica, conceitos de Contabilidade Publica e os 

tratamentos disciplinados pelas leis que regem essa atividade; 

b) Identificar os conceitos e tipos de orgamento, receitas e despesas publicas, despesa com 

pessoal e as Iimitac5es da Lei de Responsabilidade Fiscal; 

c) Examinar os demonstratives que limitam as despesas com pessoal na gestao publica no 

Municipio de Catole do Rocha-PB; 

d) Analisar a importancia da Contabilidade na evidenciacao da limitacao da despesa com 

pessoal na gestao publica do Poder Executivo de Catole do Rocha-PB. 
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2 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

A operacionalizacao da metodologia da pesquisa, em conformidade com BeurenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al 

(2003), reportou-se as tres categorias de tipoiogia de pesquisa: quanto aos objetivos, 

quantos aos procedimentos e quanto a abordagem do problema. Neste item abordou-se 

alem dessas tipologias, os meios utilizados no desenvolvimento desta pesquisa. 

2.1 Natureza da pesquisa 

A natureza da pesquisa foi de carater quantitative atraves do emprego de instrumentos 

estatlsticos, com usos de percentuais, tanto na obtencao quanto no tratamento dos dados, 

com a caracterizacao que Richardson (1999, p. 70) faz ao afirmar que: 

Pelo emprego de quantificacao tanto nas modalidades de coleta de 
informacoes, quanto no tratamento delas por meio de tecnicas estatisticas, 
desde as mais simples como percentual, media, desvio-padrao, as mais 
complexas, como coeficiente de correlacao, analise de regressao etc. 

2.2 Classificacao da pesquisa 

2.2.1 Classificacao quanto aos objetivos 

Segundo Gonsalves (2001, p. 65), "a pesquisa exploratoria e aquela que se caracteriza pelo 

desenvolvimento e esclarecimento de ideias, com objetivo de oferecer visao panoramica, 

uma primeira aproximacao a um determinado fenomeno que e pouco explorado". Gil (1999) 

acrescenta ainda, que a pesquisa exploratoria e desenvolvida no sentido de proporcionar 

uma visao geral acerca de determinado assunto. 
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Neste sentido, a pesquisa quanto aos objetivos, foi classificada como exploratoria. Busca-se 

conhecer o assunto com maior profundidade, tornando-o mais claro. 

2.2.2 Classificacao quanto aos procedimentos 

Os procedimentos na pesquisa cientffica referem-se a maneira pela qual se conduz o estudo 

e, portanto, se obtem os dados. No presente estudo foram utilizados as pesquisas 

bibliografica e documental. 

A pesquisa bibliografica se deu mediante coleta de material ja elaborado e publicado sobre o 

tema da pesquisa como teses, dissertacoes, monografias, artigos eletronicos, livros, revistas 

e internet. 

Conforme Marconi e Lakatos (2002, apud Beuren, 2003) a pesquisa bibliografica possibilita 

nao so resolver os problemas ja conhecidos, mas tambem explorar novas areas onde os 

problemas ainda nao se cristalizaram suficientemente. 

Na definigao de Lopes (2006, p. 220), a pesquisa documental ou de fontes primarias "sao 

documentos de primeira mao, provenientes dos proprios orgaos que realizam a observagao. 

Englobam todos os materiais, ainda nao elaborados, escritos ou nao, que podem servir 

como fonte de informacao para a pesquisa cientifica". 

Como pesquisa documental foram utilizados os documentos constantes na Prefeitura 

Municipal tais como: Balanco Geral do Municipio de Catole do Rocha, os demonstrativos 

contabeis como o relatorio de gestao fiscal (RGF) e relatorio resumido da execucao 

orcamentaria (RREO). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3 Metodo de pesquisa 

O metodo cientffico e o conjunto de processo ou operacoes mentais que se devem 

empregar na investigagao. Os metodos que se fornecem as bases logicas as investigagoes 

sao: dedutivo, indutivo, hipotetico-dedutivo, dialetico e fenomenologico (GIL, 1995, 

MARCONI, LAKATOS, 1993,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud SOUZA, FIALHO, OTANf, 2007). 
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O metodo dedutivo, peculiar das ciencias exatas e um procedimento sistematico de 

investigacao, o qual envolve varios passos sequenciais, a saber: identificacao de um 

problema, formulacao de uma hipotese, estudos pilotos, obtencao de dados. (HENDRICK, 

VERCRUYSSEN, 1999,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud SOUZA, FIALHO, OTANI, 2007). 

O metodo cientifico utilizado na pesquisa foi o dedutivo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4 Area da pesquisa 

A pesquisa em tela foi desenvolvida no municipio de Catole de Rocha no Estado da Paraiba 

no Poder Executivo Municipal nos setores de contabilidade, financas e licitacao, conforme 

Anexo. 

2.5 instrumentos de coleta de dados 

Os dados coletados se deram atraves de um questionario estruturado com perguntas 

objetivas, que foram respondidas por meio de uma entrevista informal nos setores de 

contabilidade, financas e licitacao no Poder Executivo Municipal de Catole do Rocha-PB, 

avaliando o conhecimento contabil dos que trabalham na area. 
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3 FUNDAMENTAgAO TEORICA 

3.1 Historia da Contabilidade 

A Contabilidade surgiu para atender a necessidade de avaliar a riqueza do homem, bem 

como os acrescimos e decrescimos dessa riqueza em uma epoca em que ainda nao 

existiam numeros, escrita ou moeda. (IUDICIBUS e MARION 1999).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i 

Ha cerca de 20.000 anos, o homem ja registrava os fatos das riquezas em contas de forma 

primitiva. As mais remotas manifestacoes do pensamento contabil sao as contas primitivas, 

que identificavam os objetos (por meio de figuras) e a quantidade desses mesmos objetos 

(geralmente por riscos ou sulcos) como meios patrimoniais (SA, 1997). 

A origem da Contabilidade mereceu diversas divis5es, de acordo com os diversos 

estudiosos e divide-se em quatro perfodos distintos: A Contabilidade Empirica, que vai de 

cerca de 8.000 anos atras ate 1202 de nossa era; A Sistematizacao da Contabilidade, que 

vai de 1202 a 1494; A Literatura da Contabilidade, que vai de 1494 a 1840; e a 

Contabilidade Contemporanea, que vai de 1840 ate aos nossos dias (GESBANHA, 2008). 

O primeiro livro impresso que trata da contabilidade foi o de um Frei Franciscano chamado 

Luca Paccioli, intituladozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita, 

publicado em Veneza, em 1494 (HENDRIKSEN e VAN BREDA 1999). 

No Brasil, a Contabilidade aparece, de acordo com Schmidt (2000, p. 203), "no reinado de 

D. Joao VI, quando da instalacao de seu governo provisorio, em 1808, ao publicar um alvara 

obrigando os Contadores Gerais da Real Fazenda a aplicarem o metodo das partidas 

dobradas na escrituracao mercantil". 

Algumas decadas mais tarde, em 1850, e promulgada a Lei que institui o Codigo Comercial, 

que tornou obrigatoria a escrituracao contabil e a elaboracao anual dos Balancos Gerais, 

compostos dos bens, direitos e obrigac5es das empresas comerciais. A instituicao do 

Codigo Comercial coincide com a saida da era da estagnacao da Contabilidade. Com a 

queda do Imperador D. Pedro II e consequents proclamacao da Republica em 1889, e 

aprovado no Brasil, o Codigo de Contabilidade da Uniao e em 1940 pelo Decreto-lei n°. 

2.416, de 17 de julho foi regulamentada a elaboracao e execucao dos orcamentos e 

balancos dos estados e municipios determinando um modelo-padrao de balangos para 
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essas entidades publicas. Instrumentos estes, substituidos pela Lei Complementar n°. 

4.320/64, de 17 de marco de 1964, que vigora ate nossos dias (SLOMSKI, 2003). 

De acordo com Slomski (2003 p. 26) alguns autores argumentam: 

Ate que a humanidade nao teria progredido ao ponto de moldar nosso 
mundo atual se nao tivesse havido a invengao da contabilidade por partidas 
dobradas, pois ela criou uma base para o desenvolvimento do capitalismo 
privado, gerador da riqueza que sustentou o artista, o musico, o religioso e o 
escritor, etc. 

Como relata ludicfbus, (1997, p. 31): "A essencialidade e, por que nao dizer, a extraordinaria 

beleza desta nobre e antiga disciplina sao por poucos reconhecidas e estes poucos sao 

normalmente, pessoas de grandes experiencias e descortino." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2 Contabilidade Publica e campo de aplicacao 

De acordo com Andrade (2002, p. 27), define-se: 

A contabilidade publica e uma ciencia que registra, controla e estuda os 
atos e fatos administrativos e economicos operando no patrimonio publico 
de uma entidade, possibilitando a geracao de informacoes, variacoes e 
resultados sobre a composicao deste, auferidos por sua administracao e 
pelos usuarios. 

Assim, entende-se que a Contabilidade Publica e o ramo da Contabilidade que registra, 

apura e demonstra a execucao dos orcamentos, evidenciando o patrimonio e suas 

variacoes, proporcionando o acompanhamento da situacao da entidade publica. 

Para Jund (2006, p. 440) Contabilidade Publica: 

E o ramo ou especializagao da ciencia contabil que amplia, na 
Administracao Publica, as tecnicas de registros e avaliagoes contabeis em 
consonancia com as normas gerais do Direito Financeiro para elaboracao e 
controle dos orcamentos e balances da Uniao, dos Estados, dos Municipios 
e do Distrito Federal. 
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A Contabilidade Publica foi regulamentada no Brasil pela Lei Complementar n°. 4.320 de 17 

de marco de 1964, estatui normais gerais de Direito Financeiro, na elaboracao e controle 

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

O seu campo de aplicacao segundo Jund (2006, p. 441) 

Aplica-se a Contabilidade Publica, especificamente aos seguintes orgaos e 
entidades integrantes da Administracao Direta e Indireta, conforme a seguir: 
Administracio Direta: Poder Executivo: Uniao, Estados, Municipios, 
Ministerio e Secretarias. Poder Legislativo: Uniao, Estados, Municipios, 
incluindo tribunal de contas. Poder Judiciario: Uniao, Estados, incluindo 
Tribunal de Contas. Administracao Indireta: Autarquias, incluindo as 
Agendas Reguladoras, Fundacoes Publicas, Empresas Dependentes. 

Assim, o campo de aplicacao sera portanto, o Orcamento dessas entidades publicas e seus 

patrimonios, visando o controle. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3 Objetivo da Contabilidade Publica 

Na definigao de Jund (2006, p. 440) a Contabilidade Publica tern por objetivo "a captacao, o 

registro, o acumulo, o resumo e a interpretagao dos fenomenos que afetam as situagoes 

orgamentarias, financeiras e patrimoniais das entidades de direito publico interno e suas 

autarquias, por meio de metodologia especialmente concebida para tal fim". 

De acordo com a Lei 4.320/64 no seu art. 83 define o objetivo Contabilidade Publica em 

"evidenciar perante a Fazenda Publica a situacao de todos quantos, de qualquer modo, 

arrecadem receitas, efetuem despesas, administrem ou guardem bens a ela pertencentes 

ou confiados". 

Entende-se assim, que o objetivo da Contabilidade Publica e o de fornecer informacoes no 

acompanhamento da execugao orgamentaria, o conhecimento da composigao patrimonial, 

levantamentos dos balangos gerais e analise e interpretagao dos resultados economicos e 

financeiros. 
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3.4 Controle nas entidades publ icas 

O controle das entidades publica segundo Slomski (2003) tern duplo controle: controle 

interno e o controle extemo. O controle interno nas entidades publicas, ressalvadas as 

competencias dos Tribunals de Contas ou orgaos equivalentes, a tomada de contas dos 

agentes responsaveis por bens ou dinheiro publico, e realizada ou dirigida pelos servigos de 

contabilidade. 

No artigo 74 § 1° da Constituigao Federal estabelece: "Os responsaveis pelo controle 

interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darao 

ciencia ao Tribunal de Contas da Uniao, sob pena de responsabilidade solidaria". A mesma 

medida serve para os municipios em relacao aos Tribunais de Contas que tern o dever de 

fiscalizar. Os responsaveis pelo controle interno, nao podem omitir-se ou simplesmente calar 

diante de irregularidades cometidas, tornando-se solidario tambem em suas consequencias 

administrativas e penais. Assim, cabe ao controle interno oferecer o apoio necessario e 

indispensavel para que o controle extemo possa melhor exercer suas atividades. 

O autor supracitado em referencias as entidades publicas como tambem nas privadas, 

evidencia que o controle extemo e exercido de varias maneiras, diretamente pela sociedade, 

no acompanhamento de obras e servigos, ou de forma indireta, pela promotoria publica ou 

pelo poder legislative A fiscalizagao contabil, financeira e orgamentaria sera exercida pelo 

Congresso Nacional. Na Uniao tera como orgao auxiliar na fiscalizagao contabil, financeira, 

orgamentaria, operacional e patrimonial, o Tribunal de Contas da Uniao, nos termos da 

Carta Constitucional de 1988 nos arts. 70, e 75. 

Na Constituigao Federal de 1988 nos artigos de n°. 31 , 70, e 75 discorre sobre a 

fiscalizagao exercida cabendo a Constituigao dos Estados, do Distrito Federal, e a Lei 

Organica dos Municipios dispor sobre os Tribunais de Contas como orgao auxiliar para 

fiscalizagao. 
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3.5 Regime contabi l 

Para Araujo e Arruda (2006, p. 52) denomina-se regime contabil "o processo pelo qual o 

orgamento e os demais fatos administrativos mensuraveis em moeda, que afetam o 

patrimonio governamental, sao contabilizados". 

Regime contabil e utilizado segundo Andrade, (2002, p. 29), para "consolidar alguns 

Principios e Convengoes Contabeis geralmente aceitos, no tocante as premissas basicas 

adotadas no momento da escrituracao contabil, a fim de resguardar a transcricao da 

realidade do fato contabil". 

Dessa forma, com base nessas doutrinas, o regime contabil evidencia um procedimento 

adotado na realizagao da contabilizagao dos fatos contabeis estabelecendo diretrizes nas 

variagoes e alteracoes que afetam o patrimonio governamental. 

Conforme Araujo e Arruda, (2006, p. 52), sao dois os regimes contabeis aceitos pela 

doutrina contabil: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Regime de caixa: modalidade que considera para a apuracao do resultado 
do exercicio apenas os pagamentos e recebimentos em especie ocorridos 
efetivamente no exercicio. (grifo dos autores) 
Regime de competencia: modalidade que considera os fatos contabeis 
ocorridos durante o exercicio para fins de apuracao dos seus resultados. 
(grifo dos autores) 

Nesse entendimento, para o regime de caixa sao consideradas receitas e despesas do 

exercicio, tudo o que for recebido ou pago durante o exercicio financeiro, mesmo que se 

trate de receitas e despesas referentes a exercicios anteriores e no regime de competencia, 

as receitas e despesas devem ser incluidas na apuracao do resultado do exercicio 

financeiro independentemente de recebimento ou pagamento. 

O regime contabil adotado para a Contabilidade Publica no Brasil e o regime misto, regime 

de caixa para as receitas e regime de competencia para as despesas. 

De acordo com o art. 35, inciso I e II da Lei n°. 4.320/64: "Pertencem ao exercicio financeiro: 

as receitas nele arrecadadas e as despesa nele legalmente empenhadas". O primeiro inciso 

representa o regime de caixa as receitas nele arrecadadas e o segundo o regime de 

competincia as despesas nele legalmente empenhadas. 
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A LRF regulamenta o regime contabil misto ao estabelecer que alem de obedecer as demais 

normas de Contabilidade Publica, a escrituracao das contas publicas devera observar no art. 

50 no inciso II o seguinte: "a despesa e assuncao de compromisso serao registradas 

segundo o regime de competencia, apurando-se em carater complementar, o resultado dos 

fluxos financeiros pelo regime de caixa". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.6 Sistemas contabeis 

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

distintos, porem interagem entre si, objetivando o acompanhamento orgamentario, financeiro 

e patrimonial e de compensagao. 

3.6.1 Sistema orcamentario 

A Contabilidade Publica e basicamente orgamentaria, ou seja, o registro contabil da receita 

e despesa e feito de acordo com as especificacoes da Lei de Orcamentos e dos creditos 

adicionais. Desse modo, deve evidenciar nos seus registros o montante dos creditos 

orcamentarios, a despesa orgamentaria empenhada e realizada, a conta dos creditos 

orgamentarios e as dotagoes orgamentarias disponiveis. (SLOMSKI, 2003). 

Desse modo, o sistema orgamentario visa o controle do orgamento publico, evidenciando a 

arrecadagao de receitas (previsao) e sua execugao (valores efetivamente recolhidos) e a 

fixagao das despesas que sao deflnidas com base na estimativa e execugao de receitas. 

Entende-se assim que o sistema orgamentario apresenta resultados como: A previsao e 

execugao da receita orgamentaria e a fixagao e execugao da despesa orgamentaria. 

3.6.2 Sistema financeiro 

Segundo Kohama (2006), o sistema financeiro engloba todas as operagoes que resultem 

debitos e creditos de natureza financeira, das compreendidas e nao compreendidas na 
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execugao orcamentaria, que serao objetos de registra contabil apresentando no final do 

exercicio o resultado apurado. 

Assim, o sistema financeiro registra os ingressos de receitas e os desembolsos de despesa, 

quer orgamentaria da entidade publica, quer extra-orgamentaria movimentagao de recursos 

de outras entidades ou de terceiros que apenas transitam pelos cofres publicos, formando 

assim, entradas e saidas que se compensam reciprocamente. O balango financeiro e 

elaborado ao final do exercicio, e a demonstragao do fluxo de caixa da entidade publica. 

Pode-se dizer que o sistema financeiro abrange todos os ingressos e dispendios de 

natureza financeira orgamentaria e extra-orgamentaria. 

3.6.3 Sistema patrimonial 

Segundo a Lei 4.320/64 no seu art. 94 em relagao ao sistema patrimonial "havera registros 

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

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

pela sua guarda e administragao". Desse modo, o sistema patrimonial procura registrar as 

entradas e saidas dos componentes do ativo permanente, compreendendo as contas 

relativas aos bens, direitos e obrigagoes das entidades publicas, e apos o encerramento do 

exercicio, duas demonstragdes sao realizadas, o balango patrimonial e a demonstragao das 

variagoes patrimoniais, permitindo avaliar o desempenho da administragao do Patrimonio 

Publico. 

3.6.4 Sistema de compensagao 

O sistema de compensagao registra e movimenta as contas representatives de direitos e 

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

considerou como contas de compensagao e quando forem elaborados os balangos no final 

do exercicio, os saldos de suas contas serao inciuidos no balango do sistema patrimonial 

(KOHAMA, 2006). 
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3.7 Orgamento publ ico 

O orgamento publico e a lei de iniciativa do Poder Executivo, regido pela Constituigao 

Federal e leis complementares. Segue os princfpios orgamentarios, onde o processo de 

planejamento-orgamento e ligado pelo Piano Plurianual, Lei de Diretrizes Orgamentarias e 

pela Lei Orgamentaria Anual. (SLOMSKI, 2003). 

Segundo Araujo e Arruda, (2006, p. 66) orgamento publico e: 

A Lei de iniciativa do Poder Executivo e aprovado pelo Poder Legislative 
que estima a receita e fixa a despesa para o exercicio financeiro, que, nos 
termos do art. 34 da Lei 4.320/64, coincidira com o ano civil. Essa Lei deve 
ser elaborada por todas as esferas de governo em um exercicio para, 
depois de devidamente aprovada, vigorar no exercicio seguinte. 

Assim, entende-se que o orgamento publico consiste no objetivo de estimar a receita e fixar 

a despesa na administragao publica, evidenciando assim a politica economico-financeira e o 

programa de trabalho do governo para vigorar no exercicio seguinte. 

No entendimento de Slomski (2003, p. 304) o orcamento publico e: 

Uma lei de iniciativa do Poder Executivo que estabelece as politicas 
publicas para o exercicio a que se referir; tera como base o piano plurianual 
e sera elaborado respeitando-se a lei de diretrizes orgamentarias aprovada 
pelo Poder Legislative E seu conteudo basico sera a estimativa da receita e 
a autorizacao (fixagao) da despesa, e sera aberto em forma de partidas 
dobradas em seu aspecto contabil. 

Desta forma, o orgamento publico representa o meio pelo qual o poder publico fixa as 

despesas que pretende realizar em um determinado periodo com base nas receitas que 

espera receber neste mesmo intervalo de tempo, que e de geralmente um ano. Assim, 

quando o poder publico fixa suas despesas, ele esta fixando os objetivos que a 

administragao publica pretende alcangar para atender as necessidades da populagao. 

Nesse sentido, o orgamento pode ser visto como um instrumento de controle ou caminho 

pelas quais diversas politicas sao implementadas e seus objetivos sao alcangados. 
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3.7.1 Principles orcamentarios 

Os principios orcamentarios estao definidos na Constituigao Federal, na Lei de n°.4.320/64, 

no Piano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orgamentarias, onde sao estabelecidos os 

fundamentos da transparencia orgamentaria e os principios que devem ser seguidos para 

elaboragao e controle do orgamento. 

Os principios basicos sao encarados de forma divergente por partes de alguns 

doutrinadores que tern o conhecimento da materia. Neste estudo serao considerados 

apenas tres principios em conformidade com a Lei 4.320/64 art. 2°. "A Lei do Orgamento 

contera a discriminagao da receita e despesa, de forma a evidenciar a politica economico-

fmanceira e o programa de trabalho do governo, obedecida os principios da unidade, 

universalidade e anualidade". 

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

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

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

uniforme. 

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

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

servigos publicos. 

O Principio da Anualidade ou denominado Periodicidade, estabelece que a previsao das 

receitas e a fixagao das despesas devem se referir a um exercicio financeiro, que 

corresponde ao ano fiscal. Dessa forma, a cada exercicio, o Poder Executivo tera que 

solicitar uma nova autorizagao ao Poder Legislativo para arrecadar e cobrar tributos 

aplicando os recursos obtidos. 

3.7.2 Tipos de orgamentos 

Silva (2004) enfatiza que e a caracteristica que determina a maneira pela qual o orgamento 

e elaborado, dependo do regime politico vigente, e os orgamentos variam segundo a forma 

de governo. 
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Segundo Silva (2004 p. 44) sao tres os tipos de orgamento: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Legislativo: e o orgamento cuja elaboracao, votagao e aprovagao e da 
competencia do Poder Legislativo, cabendo ao Executivo sua execugao. 
Esse tipo e utilizado em paises parlamentarista; (grifo do autor) 
Executivo: e o orgamento cuja elaboracao, aprovagao, execugao e controle 
e da competencia do Poder Executivo. E utilizado em paises onde impera o 
poder absoluto; (grifo do autor) 
Misto: e o orgamento elaborado e executado pelo Poder Executivo. 
cabendo ao Poder Legislativo sua votagao e controle. Esse tipo e utilizado 
pelos paises em que as fungoes legislativas sao exercidas pelo Congresso 
ou Parlamento, sendo sancionado pelo Chefe do Poder Executivo. Esse e o 
tipo utilizado no Brasil. (grifo do autor) 

Assim, no Brasil e adotado o orgamento misto no qual e elaborado e executado pelo Poder 

Executivo, encaminhado ao Congresso Nacional para apreciagao e votagao. Apos a sua 

aprovagao encontra-se apto a ser executado pelo Executivo e controlado pelo Legislativo. 

3.7.3 Processo de planejamento-orgamento 

Descrevendo Kohama (2006) sobre o assunto de Processo de Planejamento-Orgamento, 

tambem conhecido no Brasil como Sistema de Planejamento Intergrado, consubstancia-se 

nos seguintes instrumentos: 

• Piano Plurianual (PPA); 

• Lei de Diretrizes Orgamentaria (LDO); 

• Lei Orgamentaria Anual (LOA). 

3.7.3.1 Piano Plurianual 

O PPA de acordo com Kohama (2003, p. 35) e entendido como: 

Um piano de medio prazo, atraves do qual se procura ordenar as agoes do 
governo que levem ao atingimento dos objetivos e metas fixados para um 
periodo de quatro anos, ao nivel do governo federal, e tambem de quatro 
anos ao nivel dos governos estaduais e municipais. 
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Entendendo dessa forma, o PPA, principalmente nos municipios, serve de instrumento de 

planejamento das acoes do governo, expressando os objetivos e metas a serem alcancados. 

pelo Governo. 

Ressaltando o assunto, Medeiros (2002) fala que o PPA orienta a elaboracao da LDO e da 

LOA, conforme esta estabelecido na Constituigao Federal e na LRF, conferindo-lhe a 

plurianualidade. 

3.7.3.2 Lei de Diretrizes Orgamentarias 

A LDO esta estabelecida no art. 165 no § 2°. da Constituigao Federal que compreendera: 

As metas e prioridades da administragao publica federal, estadual, e 
municipal, incluindo as despesas de capital para o exercicio financeiro 
subsequente, orientara a elaboracao da lei orgamentaria anual, dispora 
sobre as alteragoes na legislagao tributaria e estabelecera a politica de 
aplicagao das agendas financeiras oficiais de fomento. 

Segundo Kohama (2006), a LDO tern a finalidade de direcionar a elaboragao dos 

orgamentos anuais, compreendendo os orgamentos fiscais, de investimento das empresas, 

da seguridade social, para adequa-los as metas, diretrizes, objetivos da administragao 

publica, estabelecidos no PPA. 

Entretanto, segundo Slomski (2003, p 305) a LRF no seu art. 4°. dispoe sobre o que rege o § 

2°. do art. 165 da Constituigao Federal, cabendo a LDO dispor sobre: 

Equilibrio entre receitas e despesa; 
Criterios e forma de limitagao de empenho, a ser efetivada nas hipoteses 
previstas na alinea b do inciso II do art. 4°. no art. 9°. e no inciso II do § do 
art. 31 da LRF; 
Normas relativas ao controle de custos e a avaliagao dos resultados dos 
programas financiados com recursos dos orgamentos; 
Demais condigoes e exigencias para transferencia de recursos a entidades 
publicas e privadas. 

Conforme Costa e Valverde (2002) a LDO e o elo entre o PPA, que funciona como um piano 

de Governo e LOA, que serve de instrumento para viabiiizar a execugao dos programas 

governamentais. E ainda, a LDO tern como fungoes principals selecionar, dentre os 
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programas induidos no PPA, aqueles com prioridades na execugao do orgamento 

subsequente. 

Em conformidade com § 1°. art. 4°. da LRF, integrara o projeto da LDO: "Anexo de Metas 

Fiscais, em que serao estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, 

relativos a receitas e despesas, resultados nominais e primarios e montantes da divida 

publica, para o exercicio a que se referirem e para os dois seguintes" e segundo Kohama 

(2006, p. 37), o Anexo de Metas Fiscais contera ainda "avaliagao das metas do ano anterior, 

metas anuais a evolugao do patrimonio liquido nos tres ultimos exercicios, a avaliagao da 

situagao financeira atuarial dos regimes gerais de previdencia social e proprio dos 

servidores publicos". 

No § 3°. art. 4°. da referida Lei, a LDO contera Anexo de Riscos Fiscais: "onde serao 

avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas publicas, 

informando as providencias a serem tomadas, caso se concretizem". 

Assim, entende-se que o Anexo de Metas Fiscais verifica o planejamento de receitas e 

controle das despesas publicas para alcangar e manter o equilibrio fiscal e o Anexo de 

Riscos Fiscais, resguarda o equilibrio das contas publicas. 

De acordo com a Constituigao Federal de 1988 art. 165 § 2°. "O projeto da LDO e elaborado 

pelo Poder Executivo e encaminhado ao Legislativo para ser aprovado ate o final do 

primeiro semestre de cada ano". 

3.7.3.3 Lei Orgamentaria Anual 

Segundo Kohama, (2006), a elaboragao da LOA vem viabilizar e concretizar o que foi 

planejado no PPA para transformar em realidade as ag5es a serem executadas, visando os 

objetivos determinados na LOA. 

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

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

Slomksi (2003, p. 307) enfatiza: "a Lei do Orgamento contera a discriminagao da receita e 

despesa de forma a evidenciar a politica economico-financeira e o programa de trabalho". 

Assim, a LOA serve como um piano de trabalho para o exercicio a que se refere, mostrando 

um conjunto de agoes para realizagao, com a finalidade de atender nos recursos 

necessarios a execugao para uma melhor assistencia e bem estar da sociedade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.8 Receita publica 

Andrade (2002, p.61) define receita publica como: 

Todo e qualquer recolhimento aos cofres publicos em dinheiro ou outro bem 
representative de valor que o governo tern direito de arrecadar em virtude 
de leis, contratos, convenios e quaisquer outros tftulos, de que seja oriundo 
de alguma finalidade especifica, cuja arrecadagao Ihe pertenga ou caso 
figure como depositario dos valores que nao Ihe pertengam. E, pois, o 
conjunto de ingressos financeiros, provenientes de receitas orgamentarias 
ou proprias e receitas extra-orgamentarias ou de terceiros, que produzirao 
acrescimos ao patrimonio da instituigao, seja Uniao, Estados, Municipios ou 
Distrito Federal, suas autarquias e fundag5es. 

Entende-se assim como receita publica um conjunto de recursos entregue aos cofres 

publicos atraves de cobrangas de tributos e taxas da entidade que constitui em recursos 

proprios, pertencentes ao Estado (receitas orgamentarias), ou quando configure como 

depositario dos valores que nao Ihe pertencem (extra-orgamentaria), produzindo assim 

acrescimos ao Patrimonio da entidade, seja em qualquer uma dos entes publicos. Pode-se 

dizer que todo e qualquer ingresso aos cofres publicos caracteriza uma receita publica que o 

Governo tern o direito de arrecadar em virtude de Lei, sendo considerados como receita 

publica os ingressos que integram o Patrimonio. 

Conforme o pensamento doutrinario de Slomski (2003), a receita publica distingue-se em 

receita orgamentaria e extra-orgamentaria. Na orgamentaria, a receita pertence a entidade e 

classifica-se economicamente em receitas correntes e de capital, enquanto que a extra-

orgamentaria sao recursos de terceiros que transitam pelos cofres publicos. 



36 

Andrade (2002 p. 61) acrescenta ainda algumas consideracoes: 

As receitas publicas, por convencao contabil, sao vislumbradas por regime 
de caixa, enquanto as despesas publicas o sao por regime de competencia. 
Depara-se, ainda, com os chamados fatos modifieativos e permutativos, os 
quais passam, na contabilidade publica, impreterivelmente pelo resultado do 
exercicio, por meios das contas das Variacoes Ativas e Passivas. 

No tocante a receita orgamentaria, de acordo com Angelico (2006, p. 44) "e aquela que, 

devidamente descriminada na forma do Anexo n°. 3 da Lei 4.320/64, integra o orgamento 

publico. Sao os tributos, as rendas, as transferencias, as alienagoes, os retomos de 

emprestimos e as operag5es de credito por prazo superior a doze meses". A referida Lei em 

seu art. 11 classifica a receita orgamentaria em "Receitas Correntes e Receitas de Capital". 

Assim Jund (2006. p.149) define as receitas correntes com base no § 1°. do art. 11 da Lei 

4.320/64 da seguinte forma: 

Sao recursos recebidos de pessoas de direito publico ou privado destinado 
aos gastos correntes ou de consumo, obtidos nas transagoes efetivas pelas 
entidades da Administragao Publica que nao resultem em "sacrificio 
patrimonial", ou seja, sao recursos obtidos por meio das receitas efetivas, 
derivadas ou originarias tais como: a tributaria, patrimonial, industrial, 
transferencias correntes entres outras relacionadas na legislagao. 

De acordo com o § 2°. art. 11 da Lei 4.320/64 as Receitas de Capital sao: 

As provenientes da realizagao de recursos financeiros oriundos da 
constituigao de dividas; da conversao, em especie, em bens e direitos, os 
recursos recebido de outras pessoas de direito publico ou privado destinado 
a atender despesas classificaveis em Despesas de Capital e, ainda, o 
superavit do orgamento. 

Entende-se que receitas de capital sao derivados da obtengao de recursos financeiros, 

constituindo-se em meios para atingir a finalidade principal do orgao ou entidade, visando as 

atividades operacionais do ente. 

As receitas extra-orgamentarias sao conceituadas como aquelas que nao integram o 

orgamento publico. Sao classificadas em contas financeiras adequadas, existentes no piano 

de contas de entidade. Exemplificando: caugoes, fiangas, depositos para garantia de 

instancia, consignagao em folha de pagamento a favor de terceiros, reteng5es na fonte, 

salarios nao reclamados, operagoes de credito a curto prazo e outras assemelhadas. A 



37 

arrecadagao das receitas extra-orcamentarias nao depende de autorizagao legislative e a 

sua realizacao nao esta vinculada a execugao do orgamento, nem constitui renda do estado, 

onde se torna apenas depositario desses valores. (ANGELICO, 2006). 

Andrade (2002, p.67) enfatiza que algumas receitas extra-orgamentarias poderao ser 

convertidas em receitas orgamentarias. 

Tal situagao acontecera se, por exemplo, uma empresa detentora de uma 
caugao no ente publico, para execugao de determinado servigo, descumprir 
alguma clausula contratual que de direito ao tomador de servigos de 
resgatar o valor a titulo de ressarcimento por descumprimento contratual. 

Percebe-se que de acordo com o pensamento do autor citado, a receita extra-orgamentaria 

podera ser convertida em orgamentaria no descumprimento de uma clausula contratual de 

uma empresa com o ente publico. 

3.8.1 Processamento da receita publica 

Angelico (2006) discorrendo sobre o assunto processamento da Receita Publica passa 

informagoes relevantes, como sua definigao, responsabilidade e os dois periodos distintos 

relativos a Receita Publica. 

Entende-se por processamento da receita publica o conjunto de atividades desenvolvidas 

pelos orgaos arrecadadores, objetivando a arrecadagao de dinheiros e outros bens que, por 

forga de lei ou de contrato, pertengam ou venha pertencer ao Poder Publico. 

Os responsaveis pelo cumprimento desse objetivo sao os orgaos encarregados do 

planejamento, da coordenagao da arrecadagao e os elaboradores das distribuigoes 

normativas; as dependencias que orientam os contribuintes; os orgaos fiscalizadores e os 

julgadores; as gestoes amigaveis e executivas; os controles internos, registro e apurag5es 

contabeis; a analise do comportamento da receita; o tratamento estatfstico e a projegao da 

receita. 

A materia relativa a receita publica envolve dois periodos distintos de atividades: um 

periodo, que denominamos estimagao da receita, e o outro periodo, a realizagao da receita. 
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3.8.2 Estagios da receita publica 

Segundo Araujo e Arruda (2006, p. 95), os estagios da receita publica representam as fases 

percorridas pela receita na execugao orgamentaria: sao descritos a seguir: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Previsao: indica a expectativa da receita por parte da Fazenda Publica, 
configurando-se no detalhamento do que se pretende arrecadar no 
exercicio financeiro, com o objetivo de custear os servigos govemamentais 
programados para o mesmo periodo; (grifo dos autores) 
Langamento: individualizagao e cadastramento dos contribuintes, 
discriminando a especie, o valor e o vencimento dos tributos devidos por 
cada um deles, (grifo dos autores) 
Arrecadagao: representa o momento em que o contribuinte liquida suas 
obrigagoes para com o Estado junto as agentes arrecadadores (bancos e 
funcionarios fazendarios); (grifo dos autores) 
Recolhimento: e o ato pelo qual os agentes arrecadadores entregam 
diretamente ao Tesouro Publico o produto da arrecadagao. (grifo dos 
autores) 

3.9 Despesa publica 

Despesa publica, baseada no pensamento doutrinario, considera todo emprego ou gasto de 

dinheiro para aquisigao ou execugao de algo e para pagamento de servigos prestados por 

terceiros ou servigos proprios, dentro da disciplina ordenativa do setor publico que uma 

despesa so podera ser efetivada se houver lei que permita ser processada regularmente e 

aprovada por quern de direito. 

Despesa Publica, segundo Araujo e Arruda (2006, p. 110) pode ser definida como sendo: 

O gasto ou o compromisso de gasto dos recursos govemamentais, 
devidamente autorizados pelo poder competente, com o objetivo de atender 
as necessidades de interesse coletivo previstas na Lei do Orgamento, 
elaborada em conformidade com o Piano Plurianual de investimentos, com 
as leis de Diretrizes Orgamentarias e com a LRF. 

Para elucidar o assunto, Jund (2006, p. 187) conceitua como despesa publica "o conjunto de 

dispendios do Estado ou de outra pessoa de direito publico a qualquer titulo, a fim de saldar 

gastos fixados na Lei do Orgamento ou em lei especial, visando a realizagao e ao 

funcionamento dos servigos publicos". 
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Assim verifica-se que despesas publicas sao obrigagoes assumidas pela Administragao 

Publica, mediante Leis Federais e fixadas na Lei do Orgamento, destinadas a execugao dos 

servigos publicos para atender as necessidades de interesse da coletividade. 

As despesas publicas segundo a sua natureza sao definidas em dois grupos, segundo 

Araujo e Arruda (2006): Despesas Orgamentarias e Despesas Extra-orgamentarias. 

Sobre a materia Jund (2006, p. 188) define: 

Despesas orgamentarias sao as despesas fixadas e especificadas na Lei do 
Orgamento e ou na lei de creditos adicionais, previamente autorizadas pelo 
povo (Poder Legislativo), instituidas com base nas normas legais e, por 
isso, devem obedecer, quando da sua execugao as devidas fases, ou seja: 
fixagao, empenho, liquidagao e pagamento. 

Despesas orgamentarias entende-se por gastos publicos, fixados e autorizados na Lei do 

Orgamento, ou atraves de creditos adicionais, ou seja, despesa discriminada no orgamento 

publico. 

De acordo com o art. 12 da Lei 4.320/64 a despesa orgamentaria classifica-se nas seguintes 

categorias economicas: Despesas correntes e Despesas de Capital. 

Para Jund (2006, p. 189): 

Despesas correntes referem-se ao concerto do consumo do Governo, sao 
despesas orgamentarias destinadas a manutengao e ao funcionamento dos 
servigos publicos prestados pela propria Administragao ou transferidos a 
outras pessoas fisicas ou jurfdicas. Esses recursos possuem como 
caracteristicas o fato de nao produzirem qualquer acrescimo patrimonial, 
gerando por consequencia diminuigao no patrimonio. Sao divididas nos 
seguintes grupos de natureza da despesa: Despesa de custeio e 
transferencias correntes. 

Portanto, despesas correntes seriam as despesas no sentido economico, operacional, 

destinadas a manutengao e ao funcionamento aos orgaos govemamentais, nao 

correspondendo a nenhum crescimento patrimonial e nao produzindo retorno patrimonial 

equivalente. 

Conforme a Lei de n°. 4.320/64, art. 12 § 1 a classifica-se como Despesas de Custeio "as 

dotagoes para manutengao de servigos anteriormente criados, inclusive as destinadas a 

tender a obras de conservagao e adaptagao de bens imoveis". 
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Assim, entende-se por despesas de custeio aqueias com dotagoes orgamentarias ja 

previstas ou aprovadas em creditos adicionais, com o objetivo atender os gastos 

administrativos. 

Observadas as categorias economicas do art. 12 da referida Lei, a discriminagao ou 

especificagao da despesa por elementos, em cada unidade administrativa ou orgao de 

governo, obedecera ao seguinte esquema: "despesa de custeio divide por eiemento em 

cada unidade administrativa ou orgao em: pessoal civil, pessoal militar, material de 

consumo, servigos de terceiros, encargos diversos". 

E ainda conforme a Lei 4.320/64 art. 12 no § 2°. classificam-se como Transferencias 

Correntes "as dotagoes para despesas as quais nao correspondam contraprestagao direta 

em bens ou servigos, inclusive para contribuig5es e subvengoes destinadas a atender a 

manifestagao de outras entidades de direito publico ou privado". 

Dessa forma, transferencias correntes correspondem dotagoes orgamentarias ou de creditos 

adicionais, podendo ser transferidas a outras entidades, seja de direito publico ou privado, 

com o objetivo em atender ou auxiliar nas despesas de sua manutengao. 

No art. 13, observada as categorias economicas no art. 12 as transferencias correntes divide 

por eiemento em cada unidade administrativa ou orgao, em: "Subvengoes sociais, 

Subvengoes economicas, pensionistas, salario familia e abono familiar, Juros da divida 

publica, Contribuigdes de Previdencia Social e diversas transferencias correntes". 

Kohama (2006, p. 91): 

Despesa de capital sao gastos realizados pela administragao publica, cujo 
proposito e o de criar novos bens de capital ou mesmo de adquirir bens de 
capital ja em uso, como e o caso dos investimentos e inversoes financeiras, 
respectivamente, e que constituirao, em ultima analise, incorporagoes ao 
patrimonio publico de forma efetiva ou atraves de mutagoes patrimonial. 

Portanto, entende-se por despesa de capital um gasto de investimento, com o objetivo de 

adquirir ou ate mesmo de constituir bens de capital ja em uso ou contribuir para produgao de 

novos bens. Que ao contrario das despesas correntes, a de capital produz um aumento 

patrimonial equivalente. 
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O autor supracitado continua enfatizando que nesta categoria identifies que as despesas de 

capital devem ser compreendidas, atraves dos grupos de natureza de despesas: 

investimentos; inversoes financeiras; amortizacao da divida. 

Investimentos sao despesas com planejamento, execucSes de obras, aquisigao de imoveis, 

aquisigao de instalagSes, equipamentos e material permanente. 

Inversoes financeiras sao despesas com aquisigao de imoveis, de bens de capital ja em 

utilizagao, aquisigao de titulos representatives de capital de entidades ou empresas ja 

constituida, quando a operacao nao importa aumento de capital e com a constituigao ou 

aumento de capital de empresas. 

Amortizagaq da divida sao despesas com o pagamento ou refinanciamento do principal, da 

atualizacao monetaria ou cambial da divida publica interna e externa, contratual ou 

mobiliaria. 

Referenciando a despesa extra-orgamentaria Jund (2006, p. 189) define: 

Consiste na saida de recursos financeiros transitorios anteriormente obtidos 
a forma de receitas extra-orgamentarias. Sao despesas nao consignadas na 
Lei do Orgamento ou em creditos adicionais, tais como: restituigao de 
depositos; restituigao de caugoes, pagamento de restos a pagar, resgate de 
operagoes de creditos por Antecipagao da Receita Orgamentaria (ARO), 
entre outras obrigagoes. As despesas extra-orgamentaria, como vimos, nao 
necessitam de autorizagao orgamentaria para se efetivarem, uma vez que 
nao pertencem ao orgao publico, caracterizando apenas de recursos 
financeiros pertencentes a terceiros. 

Assim nesse sentido, a despesa extra-orgamentaria nao consta na Lei do Orgamento e nao 

depende de legislagao para sua realizagao. Enquanto que a orgamentaria e necessaria 

autorizagao na Lei com a sua discriminagao e fixagao no orgamento, a despesa extra-

orgamentaria nao necessita dos dispositivos legais para sua realizagao. 

3.9.1 Processamento da despesa publica 

Angelico (2006) enfatiza sobre o assunto processamento da Despesa Publica e faz 

considerag5es importantes: 
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Entende-se por processamento da despesa publica o conjunto de atividades 

desempenhadas por orgaos de despesa na aquisigao de bens e servigos. 

Sao responsaveis pelo alcance desses objetivos todos os orgaos que requisitam recursos 

materiais e humanos para cumprirem os projetos e as atividades previamente incluidos no 

orgamento-programa; em seguida, os orgaos programadores da despesa, os encarregados 

da programagao financeira, os autorizadores de despesas, as comissoes de licitagao, as 

comiss5es de compra, os responsaveis pela inspegao dos bens adquiridos, o servigo de 

suprimento de fundos, os agentes pagadores, os servigos contabeis, a tomada de contas, o 

controle interno e a auditoria. 

A materia reiativa a despesa publica envolve dois periodos distintos: um periodo 

denominado fixagao da despesa, durante o qual se desenvolve um complexo de atividades 

especificas destinadas a elaboragao da proposta orgamentaria; e o segundo periodo, 

denominado realizagao da despesa. 

3.9.2 Estagios da despesa 

Conforme a legislagao vigente no Brasil a Lei 4.320/64, nos arts. 58 a 70 tratam das 

seguintes fases: empenho, liquidagao e pagamento. 

Em conformidade com o art. 58 da Lei 4.320/64, o empenho de despesazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e "o ato emanado 

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

nao de implemento de condigao". Pode-se dizer que deve emanar de autoridade competente 

o Chefe do Executivo, ou orgao competente que em suma sao os ordenadores da despesa. 

O empenho admite a garantia contratual de pagamento entre o Estado e seus fornecedores 

e prestadores de servigos. 

Conforme art. 59 da Lei 4.320/64, "o empenho da despesa "nao podera exceder o limite dos 

creditos concedidos". O referido artigo profbe que excedam o limite do credito autorizado. E 

ainda no art. 61 da referida Lei para cada empenho sera extraido um documento 

"denominado "nota de empenho" que indicara o nome do credor, a representagao e a 

importancia da despesa bem como a dedugao desta do saldo da dotagao propria". 

A liquidagao, conforme o art. 63 da Lei 4.320/64 consiste na "verificagao do direito adquirido 

pelo credor tendo por base os titulos e documentos comprobatorios do respectivo credito". 
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Dessa forma, esta verificacao busca apurar se o objeto da despesa foi alcancado, para 

extinguir a obrigacao. Trata-se de verificar o direito do credor ao pagamento. 

Conforme menciona no art. 64 da Lei 4.320/64, o pagamento consiste "no despacho 

exarado de autoridade competente, determinando que a despesa seja paga". Na qual e 

ressaltada a autoridade competente do gestor aos seus subordinados, no caso, secretarios 

ou outras servidores. Dessa forma, a ordem de pagamento conforme paragrafo unico do art. 

64 da referida Lei "a ordem de pagamento so podera ser exarada em documentos 

processados pelos servicos de contabilidade". O pagamento da despesa conforme descrito 

no art. 65, "sera efetuado por tesouraria ou pagadoria regularmente instituida por 

estabelecimentos bancarios credenciados e, em casos excepcionais, por meio de 

adiantamento". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.10 Lei de Responsabilidade Fiscal 

A LRF foi editada para estabelecer normas de financas publicas direcionadas para a 

responsabilidade na gestao fiscal. O objetivo principal e prevenir os riscos e corrigir desvios 

capazes de afetar o equilibrio das contas publicas, alem de assegurar a estabilidade e a 

retomada do desenvolvimento sustentavel do pais. Sua meta primordial e o que diz respeito 

na reducao dos gastos com pessoal e em estabelecer limites cada vez mais rigidos com 

eficiencia e eficacia, capazes de da a sociedade oportunidade de acompanhar a gestao, que 

deve ser com transparencia e a garantia de uma boa aplicacao das contribuicoes pagas. 

De acordo com Silva (2001 a, p. 18-19): 

[...] a LRF representa um instrumento eficaz no auxilio aos governantes, 
quanto a gerencia dos recursos publicos, primando por regras claras e 
precisas, que deverao ser aplicadas a todos os gestores de recursos 
publicos, bem como em todas as esferas de governo, desde que 
relacionadas a do patrimonio publico, e a gestao da receita e despesa 
publica, bem como ao endividamento do setor publico em geral. 

Assim, a LRF e um instrumento transformador na gerencia da receita e despesa publica, 

aplicando normas legais no uso e aplicacao dos recursos publicos, contribuindo assim com a 

sociedade para o bom andamento do servico publico. 

A LRF veio regulamentar o artigo 163 da Constituicao da Repubiica de 1988, que diz: 
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Art. 163, Lei complementar dispora sobre: 
I - financas publicas 
II - divida publica externa e interna, incluida a das autarquias, fundacSes e 
demais entidades controladas pelo poder publico; 
III - concessao de garantias pelas entidades publicas; 
IV - emissao resgate de titulos da divida publica; 
V- fiscalizagao das instituicoes financeiras; 
VI - operagoes de cambio realizadas por orgaos e entidades da Uniao, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municipios; 
VII - compatibilizacao das fungoes das instituicoes oficiais de credito da 
Uniao resguardadas as caracteristicas e condicdes operacionais plenas das 
voltadas ao desenvolvimento regional. 

Um dos principals aspectos da LRF e determinar os limites para despesas com pessoal, 

mencionado no artigo 169 da Constituigao Federal, a qual foi estabelecida sobre o fato de 

nao exceder os limites. E a despesa com pessoal e preocupante aos gestores publicos, por 

esse motivo e que e este dispositivo esta regulamentado desde 1995 a partir da Lei 

Complementar n°. 82 (Lei Camata) e sua reedigao, a Lei Complementar n°. 96, revogada 

pela LRF. 

A Lei se fundamenta em tres principios basicos: imposigao de limites para os gastos 

pubicos, atribuigoes de responsabilidade ao gestor e transparencia na sua atuagao. Ela veio 

fortalecer conceitos como gestao fiscal responsavel e responsabilidade social. 

Conforme estabelece o art. 1°. da LRF, temos que: 

A responsabilidade na gestao fiscal pressupoe a agio planejada e 
transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de 
afetar o equilibrio das contas publicas, mediante o cumprimento de metas 
de resultados entre receitas e despesas e a obedieneia a "limites" e 
condigSes no que tange a renuncia de receita, geragao de despesas com 
pessoal da seguridade social e outras, dividas consolidada e mobiliaria, 
operagoes de creditos, inclusive por antecipagao de receita, concessao de 
garantia e inscrigao em Restos a Pagar. 

A LRF preocupa-se com a transparencia numa gestao fiscal eficaz, trazendo resultados 

positivos, equilibrando as finangas e prevenindo os gastos excessivos. 

Quanto a limitagao dos gastos com pessoal, que e o mais visado e exigido, a grande 

novidade da Lei e o estabelecimento de limites maximos, em percentual da receita corrente 

liquida, estao sujeitos aos limites os Poderes: Uniao, Estados e Municipios, inclusive os 

Tribunais de Contas, Legislativo e Judiciario. 
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3.11 Despesas com pessoal 

A LRF abrange diversos setores e uma de suas metas primordiais e a redugao dos gastos 

com pessoal e em estabelecer limites com a finalidade de disciplinar a gestao dos recursos 

publicos, onde as transparencias da contas e obrigatoriedade dos Poderes a quern ela 

compete. 

Na despesa com pessoal nao e diferente, a Lei veio para impor e fiscalizar a extrapolacao 

dos limites estabelecidos aos entes da Federacao. 

A LRF no art. 18 define despesa total de pessoal sendo: 

Art.18. Para efeito desta Lei Complementar, entende-se como Despesa total 
com pessoal: O somatorio dos gastos do ente da Federagao com os ativos, 
os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, fungoes 
ou empregos, civis, militares e de membros do Poder, com quaisquer 
especies remuneratorias, tais como vencimentos e vantagens fixas, 
subsfdios, proventos da aposentadoria, reformas e pensoes, inclusive 
adicionais, gratificacoes, horas extras e vantagens pessoais de qualquer 
natureza, bem como encargos sociais e contribuig5es pelo ente as 
entidades de previdencia. 

Os gastos com pessoal e uns dos principais criterios observados para reducao das 

despesas, tendo em vista os limites a cumprir. 

Conforme aborda Cruz (2001, p.21), "As despesas com Pessoal sao as que mais despertam 

a atencao da populacao e dos gestores publicos, em razao de serem as mais 

representativas em quase todos os entes publicos, entre os gastos realizados". 

Dessa forma, entende-se que a despesa com pessoal torna-se um dos pontos mais 

preocupantes entre os gestores publicos, em controlar as despesas no setor publico e 

principalmente em relacao a folha de pagamento. 

Alves (2001) acrescenta ainda que LRF devera contar com a sensibilidade e o patriotismo 

dos administradores publicos, no sentido de exercer um controle dos gastos com pessoal, 

nos quais os entes publicos, comprometem significativa parcela da arrecadagao com o 

pagamentos dos servidores ativos, inativos e pensionistas, sem contar os dispendios com 

cargos em comissao. 

Fundamentados nessas afirmativas, pode-se corroborar com o autor em ressaltar a 

importancia dos gestores publicos em atender o que a LRF impoe em relagao aos limites 
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para que a popuiacao nao venha sofrer consequencias em administracao desastrosa e o 

gestor publico possa trabalhar com transparencia e responsabilidade no tocante aos gastos 

publicos. 

3.11.1 Os Limites para despesa com pessoal 

A definieao de limites para a despesa com pessoal busca permitir que o gestor publico 

cumpra com o papel que a sociedade Ihe conferiu: proporcionando o bem estar da 

popuiacao, atraves dos recursos na forma de impostos que Ihe sao entregues. A limitacao 

da despesa com pessoal esta na necessidade de manter o setor publico com recursos 

suficientes para a sua manutengao. 

Os limites das despesas com pessoal nao e novidade para os gestores publicos, ja existiam 

leis tratando desse assunto. A Constituigao Federal de 1988 no seu art. 169 ja determinava: 

"A despesa com pessoal ativo e inativo da Uniao, dos Estados, e do Distrito Federal e dos 

Municipios nao podera exceder os limites estabelecidos em Lei Complementar". 

No Ato das Disposig5es Constitucionais Transitorias (ADCT) o constituinte fixou no seu art. 

38 o limite das despesas com o funcionalismo publico em 65% (sessenta e cinco por cento) 

no valor das receitas correntes da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, 

ate a promulgagao do diploma legal da Lei Complementar, referida no art. 169 da CF. 

Pode-se observar os limites estabelecidos na LRF no artigo 19, in verbis: 

Para fins do disposto no caput do art.169 da Constituigao, a despesa total 
com pessoal, em cada ente da Federagao, nao podera exceder os 
percentuais da receita corrente liquida, a seguir discriminados: 
I - Uniao: 50% (Cinquenta por cento) 
II - Estados: 60% (Sessenta por cento) 
III - Municipios: 60% (Sessenta por cento). 

Conforme Alves (2001) detalha nas seguintes tabelas os limites legais de despesa com 

pessoal, nas esferas, federal, estadual e municipal. 
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TABELA 1 

Uniao 

PERCENTUAL DESTINATARIO 

2,5% Poder Legislativo, inclusive o Tribunal de Contas 

6% Poder Judiciario 

0,6% Ministerio Publico da Uniao 

40,9% Poder Executivo 

Fonte: Adaptado de Alves (2001, p. 58) 

TABELA 2 

Estados 

PERCENTUAL DESTINATARIO 

3% Poder Legislativo, inclusive o Tribunal de Contas 

6 % Poder Judiciario 

2 % Ministerio Publico Estadual 

49% Poder Executivo 

Fonte: Adaptado de Alves (2001, p. 58) 

TABELA 3 

Municipios 

PERCENTUAL DESTINATARIO 

6% Poder Legislativo, inclusive o Tribunal de Contas (se 

houver) 

54% Poder Executivo 

Fonte: Adaptado de Alves (2001, p. 58) 

Baseado no § 3° do art. 23, incisos I, II, III, da LRF: "nao alcangada a reducao no prazo 

estabelecido, e enquanto pendurar o excesso, o ente nao podera contratar operagoes de 

credito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da divida mobiliaria e as que visem a 

redugao da despesa com pessoal". 
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Khair (2001, p. 14) assevera que: 

AszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA penalidades constituem o aspecto mais contundente da lei. O 
descumprimento das regras leva a suspensao das transferencias 
voluntarias, das garantias e da contratacao de operagoes de creditos, 
inclusive o ARO, podendo os responsaveis sofrer as sancoes previstas no 
Codigo Penal e na Lei 10.028/2000, que preve os crimes relacionados a Lei 
de Responsabilidade Fiscal, (grifo do autor) 

Assim, os gestores publicos deverao estar atentos a fixagao dos limites estabelecidos em 

Lei, em saber quantos estao autorizados a gastar com salarios, pensoes, encargos dentre 

outras despesas com pessoal sob penas de sofrer sancoes, aos principios no equilibrio das 

contas publicas. 

3.11.2 Apuracao dos limites 

Conforme o artigo 19 § 1° da LRF, diz o que deve ser excluido para fins de apuragao dessa 

despesa. No caso dos municipios, nao serao computados as seguintes despesas: 

a) Despesas com indenizacao por demissao de servidores ou empregados; 
b) Despesas relativas ao incentivo a demissao voluntaria; 
c) Despesas decorrentes de decisao judicial e da competencia de periodo 
anterior ao da apuracao das despesas com pessoal a que se refere o § 2° 
do art. 18; 
e) Despesas com inativos custeados com recursos de fundos proprios; 

O art.22 da LRF menciona que, para verificagao do cumprimento dos limites estabelecidos 

nos arts. 19 e 20 serao realizadas ao final de cada quadrimestre a apuragao da despesa 

com pessoal. A apuragao dos limites devera levar em consideracao o periodo de doze 

meses. Sendo assim, a despesa com pessoal sera apresentada no RGF no ultimo 

quadrimestre. 

Conforme paragrafo unico do art. 22 da LRF, caso o ente ultrapasse o valor correspondente 

a 95% do limite maximo de gasto com pessoal, sao vedados ao Poder ou Orgao referidos no 

art. 20 que houver ocorridos no excesso a seguir: 
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I-concessao de vantagem, aumento, reajuste ou adequacao de 
remuneracao a qualquer titulo, salvo os derivados de sentenca judicial ou 
de determinacao legal ou contratual, ressalvada a revisao geral anual, 
sempre na mesma data e sem distincao de indices; 
II - criacao de cargo, emprego ou fungao; 
III - alteragao de estrutura de carreira que implique aumento de despesa; 
IV - provimento de cargo publico, admissao ou contratagao de pessoal a 
qualquer titulo, ressalvada a reposicao decorrente de aposentadoria ou 
falecimento de servidores das areas de educacao, saude e seguranca; 
V - contratagao de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6° 
do art. 57 da Constituigao e as situagoes previstas na Lei de Diretrizes 
Orgamentaria. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.12 Transparencia da gestao fiscal 

Depois de editada a LRF, a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) Orgao Central do 

Sistema de Contabilidade, nos termos da Lei n°. 10.180, de 6 de fevereiro de 2001 

regulamentada por meio do Decreto n°. 3.589, de 6 de setembro de 2000, busca subsidios 

normativos para atender ao disposto no paragrafo 2°, do artigo 50 da LRF para a 

consolidagao das contas da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios. 

Transparencia da gestao fiscal tern seu significado definido na Lei de Responsabilidade 

Fiscal, nos artigos 48 e 49. Verificam-se como meio de transparencia, controle e 

fiscalizagao, regras e procedimentos que sao estabelecidos para confecgao e divulgagao de 

relatorios e demonstratives de finangas publicas. 

Conforme Nascimento (2002, p. 187) para efeito de transparencia, considera-se 

instrumentos de transparencia: "Os pianos, os orgamentos e a LDO; as prestag5es de 

contas e o respectivo parecer previo; relatorio resumido de execugao orgamentaria e sua 

versao simplificada; e o relatorio de gestao fiscal e sua versao simplificada". 

De acordo com Nascimento (2002) acrescenta que: "Todos os instrumentos de 

transparencia devem ser divulgados, inclusive por meio eletronicos, em veiculos de 

eomunicagao para amplo acesso ao publico". 

Assim, com o acesso as contas publicas, o cidadao pode exercer o pleno direito da 

cidadania, especialmente no que se refere a participagao do contribuinte no processo de 

acompanhamento da aplicagao dos recursos publicos e da avaliagao dos relatorios com 

informagoes que tratam das receitas e despesas, possibilitando verificar sua procedencia e 

autenticidade das informagoes prestadas. 
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3.12.1 Relatorios contabeis de acordo com a LRF 

Os demonstratives contabeis de acordo com a LRF estao nos arts. 52, 53, 55, e 72, para 

serem utilizados pelos municipios. 

Os anexos aprovados pelas Portarias de n°. 559 e 560 do STN, de 14 de Dezembro de 

2001, com a aprovagao dos manuais de elaboracao sao demonstratives que com poem dois 

relatorios: 

• Relatorio Resumido de Execugao Orgamentaria (RREO) 

• Relatorio de Gestao Fiscal (RGF) 

3.12.1.1 Relatorio resumido da execugao orgamentaria 

O RREO representa um conjunto de demonstratives que passa informag5es ao Executivo, 

Legislativo e a sociedade sobre a sua execugao orgamentaria e sua previsao. Esta 

regulamentado no § 3°, do artigo 165 da Constituigao Federal, e na LRF no seu artigo 52 

que assevera: "O relatorio a que se refere o § 3° do art. 165 da Constituigao abrangera 

todos os Poderes e o Ministerio Publico, sera publicado ate trinta dias apos o encerramento 

de cada bimestre", O objetivo do RREO e que a sociedade acompanhe, conhega e analise 

o desempenho da execugao orgamentaria. 

No artigo 63 da LRF, o veto presidencial ao item "a" do inciso II, impediu a apresentagao 

semestral do mesmo para os municipios com menos de 50.000 (cinquenta mil) habitantes, 

onde deverao apresentar a cada bimestre, sob risco de sofrerem sangoes institucionais e 

pessoais. 

A LRF determina que a Uniao, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios deverao 

elaborar e publicar o Relatorio Resumido da Execugao Orgamentaria, como meio de 

assegurar a transparencia dos gastos publicos e o cumprimento das metas fiscais, na 

execugao das normas fixadas pela Lei. 

De acordo com Nascimento (2002) o RREO e constituido de duas pegas basicas, o 

Balango Orgamentario, com a fungao de especificar por categoria economica as receitas e 
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despesas e o demonstrativo de execugao das receitas (por categoria economica e fonte) e 

das despesas (por categoria economica, grupo de natureza, fungao e sub-fungao). 

De acordo com Slomski (2003) os municipios divulgarao os demonstrativos do RREO, de 

acordo com o disposto nos quadras a seguir: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

QUADRO 1 

Periodicidade de publicacao bimestral 

Anexos Demonstrativos 

AnexoI Balango Orgamentario 

Anexo II Demonstrativo da Execugao das Despesas por Fungao/ Sub-fungao 

Anexo III Demonstrativo da Receita Corrente Liquida 

Anexo V 
Demonstrativo da Receitas e Despesas Previdenciarias do Regime Proprio dos 

Servidores Publicos 

Anexo VI Demonstrativo do Resultado Nominal 

Anexo VII Demonstrativo do Resultado Primario 

Anexo IX Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao 

Anexo X 
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutengao e Desenvolvimento 

do Ensino 

Anexo XVII Demonstrativo da Receita de Imposto e das Despesas Proprias com Saude 

Anexo XIV Demonstrativo da Receita de Alienagao de Ativos e Aplicagao de Recursos 

Fonte: Adaptado de Slomski (2003, p. 171) 

QUADRO 2 

Prazos de publicacao 

Periodo Prazos para Publicagao 

JAN./ FEV ATE 30 DE MARQO 

JAN./ ABR ATE 30 DE MAIO 

JAN./JUN ATE 30 DE SETEMBRO 

JAN./OUT ATE 30 DE NOVEMBRO 

JAN./ DEZ ATE 30 DE JANEIRO 

Fonte: Adaptado de Slomski (2003, p. 171) 

Concordando com Slomski (2003), o Demonstrativo da Receita Corrente Liquida apresenta 

a apuragao da receita corrente liquida (RCL), sua evolugao nos ultimos 12 meses, assim 

como a previsao do desempenho no exercicio. Este demonstrativo Integra o RREO, 
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conforme LRF, Art. 53, inciso I e devera ser publicado ate 30 dias apos o encerramento de 

cada bimestre, conforme LRF, art. 52. A informacao serve de base de calculo para os iimites 

estabelecidos peia LRF, apresentado no Relatorio de Gestao Fiscal. 

O conceito da RCL foi inserido no art. 2°, inciso IV da LRF, conforme a Lei, considerando a 

aplicacao a estrutura geral de Contas da Uniao, Estados, Distrito Federal e Municipios. A 

RCL e constituida pelo somatorio das receitas tributarias, de contribuigSes, patrimoniais, 

industriais, agropecuarias, de servigos, transferencias correntes e outras receitas tambem 

correntes, deduzidos. 

Ainda discorrendo sobre o assunto, Slomski (2003) comenta que nos municipios sao 

deduzidas: 

a) a contribuigao dos servidores para o custeio do seu sistema de previdencia e assistencia 

social: e 

b) as receitas provenientes da compensagao financeira dos varios regimes de previdencia 

social, na contagem do tempo de contribuigao na administragao publica e em atividades 

privadas, rural e urbana. 

Serao computados os valores pagos e recebidos em decorrencia do fundo estabelecido no 

art. 60 das DCT, como o FUNDEF (Fundo de Manutengao e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorizagao do Magisterio), hoje o FUNDEB (Fundo de Manutengao e 

Desenvolvimento da Educagao Basica e de Valorizagao dos Profissionais da Educagao) 

conforme Lei N°. 11.494/2007 em vigor desde 1° de Janeiro de 2008. 

3.12.1.2 Relatorio de gestao fiscal 

Segundo Slomski (2003), a LRF, no art. 54, estabelece que no final de cada quadrimestre 

sera emitido pelos titulares do Poderes e Orgaos referidos no art. 20 o RGF, padronizado 

pela Portaria STN N°. 559/2001 de 14 de Dezembro de 2001; o relatorio abrangera todos os 

Poderes e o Ministerio Publico e sua composigao se dara atraves de anexos, conforme 

segue: 
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QUADRO 3 

Nomenclatura do Anexo do RGF 

Anexo 1 Demonstrativo das Despesas de Pessoal 

Anexo II Demonstrativo da Divida Consolidada (Uniao, Estados e Municipios) 

Anexo III Demonstrativo das Garantias e Contra garantias de Valores 

Anexo IV Demonstrativo das Operagoes de Credito 

Anexo V Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa 

Anexo VI Demonstrativo dos Restos a Pagar 

Anexo VII Demonstrativo das Despesas com Servicos de Terceiros 

Anexo VIII Demonstrativo dos Limites 

Fonte: Adaptado de Slomski (2003, p.241) 

O RGF abrange administragao direta, autarquias, fundagoes, fundos especiais, empresas 

publicas e sociedades de economia mista que sao beneficiados de recursos orgamentarios 

fiscais e da seguridade social. 

Conforme o artigo 63 da LRF e facultado aos municipios com populagao inferior a 50.000 

(cinquenta mil) habitantes, em enviar e divulgar os relatorios semestralmente, 

acompanhados de ato normativo definindo a opgao do municipio, e a divulgagao do relatorio 

com seus demonstrativos devera ser realizado ate trinta dias apos o encerramento do 

semestre. Devera ser publicado em um orgao Municipal com amplo acesso ao publico e em 

meios de comunicagao local. 

A Lei n°. 10.028/2000, art. 5°. inciso I, § 1°, determina que: 

A nao divulgagao dos relatorios, nos prazos e condigoes estabelecidos, e 
punida com multa de trinta por cento dos vencimentos anuais do agente que 
Ihe der causa, sendo o pagamento da multa de sua responsabilidade 
pessoal, impedindo o municipio de contratar operagoes de creditos, receber 
transferencias voluntarias, ate a sua regularizagao. 

Assim, com a divulgagao desses documentos, a LRF permite maior transparencia na gestao 

dos recursos publicos. Com esses documentos a disposigao do Legislativo, do Tribunal de 

Contas e aos cidadaos contribuintes, vem possibilitar o conhecimento do que estao fazendo 

com as contas do municipio, responsabilizando e punindo a quern compete. 

O demonstrativo da despesa com pessoal, com base na LRF, art. 55, inciso I, alinea a, e 

parte integrante do RGF. O referido demonstrativo visa assegurar a transparencia da 
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despesa com pessoal de cada um dos poderes e orgaos e verificar os limites estabelecidos 

pela Lei. Dessa forma, o RGF e um instrumento de transparencia na administracao publica, 

onde e verificado o cumprimento dos limites instituidos e garantida a transparencia na 

gestao fiscal. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.13 Demonstrativos da despesa com pessoai e da receita corrente liquida 

Para um melhor entendimento e uma analise do que foi declarado em estudo, foi elaborado 

o demonstrativo da apuracao das despesas com pessoal e da receita corrente liquida dos 

anos de 2005, 2006, 2007, no municipio de Catole do Rocha-PB. 
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3.13.1 Demonstrativo da despesa com pessoal em relacao a receita corrente liquida ano 

2005 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

TABELA 4 

ESTADO DA PARAIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA 

RELATORIO DE GESTAO FISCAL 
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

PERIODO DE REFERENCIA: JANEIRO/2005 A DEZEMBRO/2005 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL 

LRF, art. 55 Inciso I, alinea "a" - Anexo I 

DESPESA COM PESSOAL 
DESPESA 

LIQUIDADA 
JAN/2005 A 

DEZ/2005 
DESPESA LiQUIDA COM PESSOAL (i) 6.161.517,91 

Pessoal Ativo 6.794.653,82 
Pessoal Inativos e Pensionistas 19.080,00 
(-) Despesas nao computadas (art.19, § 1° da LRF) 633.135,92 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(-) Indenizagoes por demissao e incentivo a demissao voluntatis 0,00 
(-) Decorrerites de decisao judicial 9.349,52 
(-) Despesas de exercfcios anteriores 623.786,40 
(-) Inativos com recursos vinculados 0,00 
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 
TERCEIRIZACAO (art. 18 § 1° da LRF) (II) 0,00 
TOTAL DA DESPESA LIQUIDA DE PESSOAL (l+ll) 6.161.517,91 

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (III) 11.957.410,57 

% do TOTAL DA DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL sobre a RCL 
(I+II)/(III) 51,23 
LIMITE LEGAL (incisoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I ,  II e III, art. 20 da LRF)(54,00%) 6.457.001,71 

LIMITE PRUDENCIAL (§ unico, art. 22 da LRF)(51,30%) 6.134.151,62 

Nota: Os referidos valores foram extraidos da movimentacao mensal da contabilidade do Municipio 
de Catole do Rocha - PB. 2005. 
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3.13.2 Demonstrative da despesa com pessoal em relacao a receita corrente liquida ano de 

2006. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

TABELA 5 

ESTADO DA PARAIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA 

RELATORIO DE GESTAO FISCAL 
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

PERIODO DE REFERENCIA: JANEIRO/2006 A DEZEMBRO/2006 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL 

LRF, art. 55 Inciso I, alinea "a" - Anexo I 

DESPESA COM PESSOAL 
DESPESA 

LIQUIDADA 
JAN/2006 A 
DEZ/2006 

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (1) 7.138.731,36 
Pessoal Ativo 7.906.271,48 
Pessoais Inativos e Pensionistas 24.300,00 
(-) Despesas nao computadas (art.19,§ 1° da LRF) 767.540,12 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(-) Indenizagoes por demissao e incentivo a demissao voluntaria 0,00 
(-) Decorrentes de decisao judicial 42.510,06 
(-) Despesas de exercfcios anteriores 725.029,26 
(-) Inativos com recursos vinculados 0,00 
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 
TERCEIRIZACAO (art. 18 § 1° da LRF) (II) 0,00 
TOTAL DA DESPESA LIQUIDA DE PESSOAL (Ml) 7.138.731,36 
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (III) 16.462.499,54 
% do TOTAL DA DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL sobre a RCL 
(l+M)/(IM) 43,36 
LIMITE LEGAL (incisoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I ,  II e III, art. 20 da LRF)(54,00%) 8.889.749,75 
LIMITE PRUDENCIAL (§ unico, art. 22 da LRF)(51,30%) 8.445.262,26 

Nota: Os referidos valores foram extraidos da movimentacao mensal da contabilidade do Municipio 
de Catole do Rocha - PB. 2006. 
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3.13.3 Demonstrativo da despesa com pessoal em relacao a receita corrente liquida ano 

2007 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

TABELA 6 

ESTADO DA PARAfBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA 

RELATORIO DE GESTAO FISCAL 
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

PERIODO DE REFERENCIA: JANEIRO/2007 A DEZEMBRO/2007 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL 

LRF, art. 55 Inciso I, alinea "a" - Anexo I 

DESPESA COM PESSOAL 
DESPESA 

LIQUIDADA 
JAN/2007 A 

DEZ/2007 
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (I) 9.688.165,85 
Pessoal Ativo 10.698.518.98 
Pessoais Inativos e Pensionistas 23.650,00 
(-) Despesas nao computadas (art.19,§ 1° da LRF) 1.010.353,93 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(-) Indenizagoes por demissao e incentivo a demissao voluntaria 0,00 
(-} Decorrentes de decisao judicial 269.623,45 
(-) Despesas de exercicios anteriores 746.738,48 
(-) Inativos com recursos vinculados 0,00 
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 
TERCEIRIZAQAO (art. 18 § 1° da LRF) (II) 0,00 
TOTAL DA DESPESA LIQUIDA DE PESSOAL (l+||) 9.688.165,85 
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (III) 18.066.812,89 
% do TOTAL DA DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL sobre a RCL 
(I+II)/(III) 53,62 

LIMITE LEGAL (incisos 1, II e III, art. 20 da LRF) (54,00%) 9.756.078,96 
LIMITE PRUDENCIAL (§ unico, art. 22 da LRF) (51,30%) 9.268.275,01 

Nota: Os referidos valores foram extraidos da movimentacao mensal da contabilidade do Municipio 
de Catole do Rocha - PB. 2007 
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TABELA 7 

ESTADO DA PARAIBA/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA/ RELATORIO RESUMIDO DA EXECUGAO ORCAMENTARIA 

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA/ ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

PERlODO DE REFERENCIA: JANEIRO DE 2005 A DEZEMBRO DE 2005 

Art. 54 da LRF 

EVQLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES Previsao 

ESPECIFICACAO Total Atualizada 

jan/05 fev/05 mar/05 abr/05 mai/05 jun/05 jul/05 ago/05 set/05 out/05 nov/05 dez/05 (Ult. 12 mes) dez/05 

RECEITAS CORRENTES 1.178,88 992,81 925,74 993,85 1.219,37 1.148,83 972,71 1.011,58 970,29 950,69 1.123,67 1.557,75 13.046,17 13.753,90 

Receita tributaria 22,68 48,77 32,87 45,23 48,86 19,80 31,07 43,59 36,90 24,64 20,53 67,95 435,90 505,00 

IPTU 3,03 1,01 1,48 2,00 1,92 0,40 1,74 1,16 0,00 0,00 2,20 37,52 52,45 110,00 

ISS 6,92 8,52 14,88 12,21 16,07 5,66 7,61 20,02 13,22 9,04 4,51 15,20 135,47 150,00 

ITBI 8,63 1,37 2,41 3,43 6,09 1,01 4,98 3,03 10,05 0,35 0,00 0,79 34,94 20,00 

Outras rec. tributarias 12,10 29,87 14,10 27,59 24,98 12,73 16,74 19,30 13,63 14,45 13,02 14,44 213,04 225,00 

Receita contrlbuicoes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Receita patrimonial 1,09 0,00 0,99 1,07 1,16 1,20 1,10 1,64 0,91 0,85 7,81 0,00 19,58 43,00 

Receita agropecuaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Receita industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Receita de servigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,00 

Transf. Correntes 1.155,11 951,16 891,86 946,67 1.112,66 1.127,83 940,46 966,36 932,47 925,16 1.095,34 1.489,00 12.544,06 13.083,90 

Cota parte do FPM 543,47 475,75 456,28 495,39 559,16 541,73 444,85 457,68 382,31 442,71 535,16 751,50 6.085,99 4.941,60 

Cota parte do ICMS 99,39 83,52 98,79 87,48 101,28 95,31 94,98 106,67 89,97 91,31 119,07 96,23 1.164,00 1.200,00 

Cota parte do IPVA 16,49 7,04 7,52 21,67 27,74 13,87 12,79 24,48 10,94 16,43 7,86 7,65 174,48 160,00 

Transf. do FUNDEF 195,63 169,71 173,48 176,35 195,09 203,55 164,90 171,73 165,23 162,53 197,44 260,74 2.236,37 2.250,00 

Outras transf. correntes 300,13 215,14 155,79 165,78 239,39 273,37 222,94 205,80 294,82 212,18 235,81 372,88 2.883,24 4.452,30 

Outras receitas correntes 0,00 0,00 0,02 0,00 45,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 46,63 32,00 

DEDUCOES 96,54 84,08 83,36 87,53 99,17 95,66 81,08 84,76 70,95 88,21 98,24 127,27 188,76 926,40 

Contrib. piano seg. soc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Servidor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Patronal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dep. de fin. entre reg. Prev. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ded. rec. p/for. do FUNDEF 96,54 84,08 83,36 87,53 99,17 95,66 81,08 84,76 70,95 88,21 98,24 127,27 1.088,76 926,40 

Receita Corrente Liquida 1.082,34 908,81 842,38 906,32 1.120,20 1.053,17 891,63 926,82 899,34 870,48 1.025,43 1.430,48 11.957,41 12.827,40 

NOTA: Valores extraidos na contabilidade do municipio do Balango Anual - 2005. 
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TABELA 8 

ESTADO DA PARAJBA/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA/ RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAG ORCAMENTARIA 

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LiQUIDA/ ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

PERIODO DE REFERENCIA: JANEIRO DE 2006 A DEZEMBRO DE 2006 

Art. 54 da LRF 

EVOLUQAQ DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMQS 12 MESES Previsao 

ESPECIFICACAO Total Atualizada 

jan/06 fev/06 mar/06 abr/06 mai/06 jun/06 jul/06 ago/06 set/06 out/06 nov/06 dez/06 
(Ult, 12 
mes) dez/06 

RECEITAS CORRENTES 1.267,63 1.117,14 1.483,37 1.292,20 1.974,50 1.361,20 1.844,13 1.394,11 1.391,44 1.297,27 1.410,89 1.029,52 17.653,47 15.922,20 

Receita tributaria 46,86 64,89 75,44 24,33 51,74 35,80 34,94 38,96 33,49 50,86 50,43 95,43 610,36 615,00 

IPTU 9,76 0,50 0,37 0,00 7,21 1,26 0,00 4,35 0,04 0,16 0,70 37,03 62,17 100,00 

ISS 22,00 18,79 30,24 12,54 10,79 15,74 13,00 13,36 13,73 21,66 19,22 17,76 217,63 170,00 

ITBI 1,86 1,35 7,93 0,14 1,26 0,00 1,00 0,50 0,00 0,00 0,00 2,47 17,31 40,00 

Outras rec. tributarias 13,24 44,25 36,90 11,65 24,48 18,00 19,34 20,75 19,72 28,24 38,51 37,37 313,25 305,00 

Receita contribuicoes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Receita patrimonial 3,64 2,73 6,30 3,60 7,44 6,62 6,16 0,05 7,01 6,38 5,00 6,62 78,43 56,00 

Receita agropecuaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Receita industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Receita de servigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,94 170,00 

Transf. Correntes 1.215,05 1.045,16 1.361,37 1.254,27 1.915,39 1.318,79 1.803,03 1.346,30 1.350,94 1.240,83 1.346,04 1.726,59 16.923,74 15.836,20 

Cota parte do FPM 606,28 521,45 492,64 554,63 608,69 592,37 531,58 537,03 498,96 452,16 556,89 677,23 6.629,90 5.988,20 

Cota parte do ICMS 133,09 87,30 114,80 85,33 122,43 90,49 97,51 124,07 103,91 126,41 100,67 111,20 1.305,20 1.300,00 

Cota parte do IPVA 7,69 13,70 14,40 14,75 21,00 21,02 19,90 19,91 12,23 13,07 10,48 5,34 173,49 200,00 

Transf. do FUNDEF 201,64 179,88 182,33 177,52 202,01 206,76 174,24 198,20 183,27 164,10 205,53 222,42 2.297,98 2.400,00 

Outras transf. correntes 266,35 242,83 557,20 422,04 961,26 408,15 979,80 467,09 552,57 485,01 464,47 710,40 6.517,17 5.148,00 

Outras receitas correntes 2,09 4,36 40,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,20 0,00 47,00 45,00 

DEDUCOES 110,91 91,31 91,12 95,99 109,73 102,72 94,42 99,22 90,49 86,84 99,89 118,32 1.190,97 1.096,98 

Contrib. piano seg. soc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Servidor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Patronal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dep. de fin. entre reg. Prev. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ded. rec. p/ for. do FUNDEF 110,91 91,31 91,12 95,99 109,73 102,72 94,42 99,22 90,49 86,84 99,89 127,27 1.190,97 1.096,98 

Receita corrente liquida 1.156,72 1.025,83 1.392,25 1.186,21 1.258,85 1.258,48 1.294,89 1.294,89 1.300,95 1.210,43 1.311,00 1.711,20 16.462,50 14.825,22 

NOTA: Valores extraidos na contabilidade do municipio do Balanco Anual - 2006. 
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TABELA 9 

ESTADO DA PARAIBA/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA/ RELATORIO RESUMIDO DA EXECUQAO ORCAMENTARIA 

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LJQUIDA/ ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

PERfODO DE REFERENCIA: JANEIRO DE 2007 A DEZEMBRO DE 2007 

Art. 54 da LRF 

EVOLUCAQ DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES Previsao 

ESPECIFICACAO Total Atualizada 

jan/07 fev/07 mar/07 abr/07 mai/07 jun/07 jul/07 ago/07 set/07 out/07 nov/07 dez/07 (Ult. 12 mes) dez/06 

RECEITAS CORRENTES 1.461,48 15.511,79 1.321,06 1.632,73 1.811,39 1.618,20 1.513,31 1.504,91 1.569,26 1.576,43 1.709,38 2.374,00 19.603,86 19.845,52 

Receita tributaria 70,34 66,19 58,53 65,32 73,36 67,16 75,13 77,06 63,07 62,18 64,44 143,19 885,98 735,00 

IPTU 4,60 8,41 1,38 0,84 2,19 0,68 1,01 0,04 0,13 0,60 0,30 68,51 80,70 100,00 

ISS 21,61 18,32 19,74 21,91 19,88 21,18 18,73 19,99 19,24 17,57 19,13 30,92 248,22 230,00 

ITBI 1,89 0,00 3,63 1,05 1,52 0,19 3,61 1,64 2,39 2,60 0,00 5,75 24,28 40,00 

Outras rec. tributarias 42,24 39,46 33,78 41,52 49,77 45,11 51,78 55,39 41,31 41,41 45,01 446,01 532,78 365,00 

Receita contribuicoes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Receita patrimonial 11,37 10,63 7,94 7,64 7,59 6,14 5,72 6,54 5,96 6,04 6,04 5,34 87,17 106,00 

Receita agropecuaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Receita industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Receita de servigos 2,33 1,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 170,00 

Transf. Correntes 1.377,36 1.410,66 1.251,51 1.559,69 1.725,13 1.532,90 1.424,44 1.416,09 1.498,55 1.505,46 1.637,13 2.223,58 18.562,51 18.769,52 

Cota parte do FPM 593,59 637,94 529,19 657,24 678,35 692,90 538,92 568,65 585,60 554,66 650,32 963,66 7.651,10 6.799,52 

Cota parte do ICMS 138,12 101,67 120,03 122,61 138,10 116,02 124,54 117,10 102,21 148,59 122,01 119,87 1.471,67 1.400,00 

Cota parte do IPVA 11,71 15,51 22,90 17,78 25,71 12,49 27,63 22,40 15,31 15,46 10,00 3,74 201,43 220,00 

Transf. do FUNDEF 209,60 224,93 238,95 358,36 320,69 296,60 252,07 276,40 255,03 268,71 304,92 363,53 3.369,78 2.700,00 

Outras transf. correntes 424,34 430,61 340,44 403,70 562,28 414,81 481,28 431,54 540,40 518,04 548,28 772,78 5.868,53 7.650,00 

Outras receitas correntes 0,00 23,14 3,07 0,00 5,31 12,00 0,02 5,22 1,66 2,52 1,77 1,89 64,69 65,00 

DEDUCOES 109,76 110,94 108,71 184,33 136,02 135,18 110,61 114,31 114,62 117,35 128,87 166,89 1.537,05 1.232,93 

Contrib. piano seg. soc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Servidor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Patronal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dep. de fin. entre reg. Prev. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ded. rec. p/ for. do FUNDEF 109,76 110,94 108,17 184,33 136,02 135,18 110,61 114,31 114,62 117,35 128,87 166,89 1.537,05 1.232,93 

Receita Corrente Liquida 1.351,64 1.400,95 1.212,89 1.448,48 1.675,37 1.483,02 1.482,70 1.390,68 1.454,64 1.459,08 1.580,51 2.207,11 18.066,81 18.612,59 

NOTA: Valores extraidos na contabilidade do municipio do Balanco Anual - 2007. 
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3.13.7 Analise da apuragao da despesa com pessoal e da receita corrente liquida no 

exercicio financeiro de 2005. 

Para analise do exercicio de 2005, verifica-se que o periodo de apuracao refere-se a 12 

(doze) meses, tendo inicio em Janeiro de 2005. 

A receita corrente liquida somou um total de R$ 11.957.410,57 (onze milhoes, novecentos e 

cinquenta e sete mil, quatrocentos e dez reais e cinquenta e sete centavos), ressaltando que 

houve deducao para formagao de FUNDEB de R$ 1.080,76 (um mil e oitenta reais e setenta 

e seis centavos). A despesa liquida com pessoal soma um total anual de R$ 6.161.517,91 

(seis milhoes, cento e sessenta e um mil, quinhentos e dezessete reais e noventa e um 

centavos). Houve uma despesa com pessoal ativo de R$ 6.794.653,83 (seis milhoes, 

setecentos e noventa e quatro mil, seiscentos e cinquenta e tres reais e oitenta e tres 

centavos). Com o pessoal inativo e pensionista soma uma despesa de R$ 19.080,00 

(dezenove mil e oitenta reais), e as despesas nao computadas, como decorrente de decisao 

judicial, e despesas de exercicios anteriores somam um total anual de R$ 633.135,92 

(seiscentos e trinta e tres mil cento e trinta e cinco reais e noventa e dois centavos). Em 

relacao a Receita Corrente Liquida, o percentual da despesa liquida com pessoal somam 

51,53% (cinquenta e um inteiro e cinquenta e tres decimos por cento), a qual o Poder 

Executivo Municipal poderia ter gasto R$ 6.457.001,71 (seis milh5es, quatrocentos e 

cinquenta e sete mil, um real e setenta e um centavo), que corresponde a 54% (cinquenta e 

quatro por cento), dando a maxima atencao ao limite prudencial que corresponde a 51,3% 

(cinquenta e um inteiro e tres decimos por cento), que corresponde a R$ 6.134.151,62 (seis 

milhoes, cento e trinta e quatro mil, cento e cinquenta e um reais e sessenta e dois 

centavos). 

3.13.8 Analise da apuragao da despesa com pessoal e da receita corrente liquida no 

exercicio financeiro de 2006. 

Para analise do exercicio de 2006, verifica-se que o periodo de apuragao refere a 12 (doze) 

meses, tendo inicio em Janeiro de 2006. 

A receita corrente liquida somou um total de R$ 16.462.499,54 (dezesseis milhoes, 

quatrocentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta e 
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quatro centavos), onde houve uma deducao para formagao de FUNDEB de R$ 1.196,98 (um 

mil cento e noventa e seis reais e noventa e oito centavos). A despesa liquida com pessoal 

soma um total anual de R$ 7.138.731,36 (sete milhoes, cento e trinta e oito mil, setecentos e 

trinta e um reais e trinta e seis centavos), uma despesa com pessoal ativo de R$ 

7.906.271,48 (sete milh5es, novecentos e seis mil, duzentos e setenta e um reais e quarenta 

e oito centavos), com o pessoal inativo e pensionista soma uma despesa de R$ 24.380 

(vinte e quatro mil e trezentos e oitenta reais), e as despesas nao computadas, como 

decorrente de decisao judicial, e despesas de exercfcios anteriores somam um total anual 

de R$ 767.540,12 (setecentos e sessenta e sete mil quinhentos e quarenta reais e doze 

centavos). Em relacao a Receita Corrente Liquida, o percentual da despesa liquida com 

pessoal somam 43,36 % (quarenta e tres inteiros e trinta e seis decimos por cento), onde o 

Poder Executivo Municipal poderia ter gasto R$ 8.889.749,75 (oito milhoes, oitocentos e 

oitenta e nove mil, setecentos e quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos), que 

corresponde a 54% (cinquenta e quatro por cento). Observando com cuidado o limite 

prudencial mais uma vez que equivale a 51,3% (cinquenta e um inteiro e tres decimos por 

cento), que corresponde a R$ 8.445.262,26 (oito milhoes, quatrocentos e quarenta e cinco 

mil e duzentos e sessenta e dois reais e vinte e seis centavos). 

3.13.9 Analise da apuragao da despesa com pessoal e da receita corrente liquida no 

exercicio financeiro de 2007. 

Para analise do exercicio de 2007, verifica-se que o periodo de apuragao refere-se a 12 

(doze) meses, tendo inicio em Janeiro de 2007. 

A Receita corrente liquida anual somou um total de R$ 18.066.812,89 (dezoito milhoes, 

sessenta e seis mil, oitocentos e doze reais e oitenta e nove centavos). Houve dedugao para 

formagao de FUNDEB de R$ 1.537,05 (um mil, quinhentos e trinta e sete reais e cinco 

centavos). A despesa liquida com pessoal soma um total anual de R$ 9.688,165,85 (nove 

milhoes, seiscentos e oitenta e oito mil, cento e sessenta e cinco reais e oitenta e cinco 

centavos). Houve uma despesa com pessoal ativo de R$ 10.698.518,98 (dez milhoes, 

seiscentos e noventa e oito mil, quinhentos e dezoito reais e noventa e oito centavos). Com 

o pessoal inativo e pensionista soma uma despesa de R$ 23.650,00 (vinte e tres mil, 

seiscentos e cinquenta reais), e as despesas nao computadas, como decorrente de decisao 

judicial, e despesas de exercicios anteriores somam um total anual dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA R$1.010.353,93 (um 

milhao, dez mil, trezentos e cinquenta e tres reais e noventa e tres centavos). Em relagao a 
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Receita Corrente Liquida, o percentual da despesa liquida com pessoal soma 53,62% 

(cinquenta e tres inteiros e sessenta decimos e dois por cento), onde o Poder Executivo 

poderia ter gasto R$ 9.756.078,96 (nove milhoes, setecentos e cinquenta e seis mil, setenta 

e oito reais e noventa e seis centavos) que corresponde a 54% (cinquenta e quatro por 

cento). Ficando um sinal de alerta ao limite prudencial de 51.23 % (cinquenta e um inteiro e 

vinte e tres decimo por cento) que corresponde a R$ 9.268.275,01 (nove milhoes, duzentos 

e sessenta e oito mil, duzentos e setenta e cinco reais e um centavo). 

3.13.10 Analise geral do resultado da apuragao da despesa e da receita corrente liquida nos 

exercfcios financeiros dos anos 2005 a 2007 

Conforme estudo realizado, o Poder Executivo do Municipio de Catole do Rocha-PB em 

seus tres exercfcios financeiros de 2005 a 2007, nao atingiu o percentual das despesas com 

pessoal em relagao a receita corrente liquida, que e de 54% (cinquenta e quatro por cento). 

Em suma, os valores apresentados em relagao a despesa com pessoal mostra que o 

percentual das despesas com pessoal no ano de 2005 chegou a 51,53% (cinquenta e um 

inteiro e cinquenta e tres decimos por cento), nesse mesmo ano houve a contragao de 

pessoal do concurso publico, conforme informagoes passadas pelo setor administrative. Em 

2006 houve uma baixa no percentual, ficando em 43,36% (quarenta e tres inteiros e trinta e 

seis decimos por cento), devido a contratagao de pessoal, que foi bem menor em relagao a 

2005. E no ano de 2007 chegou a 53,62% (cinquenta e tres inteiros e sessenta e dois 

decimos por cento), a esse percentual se deu a contragao final do pessoal do concurso com 

vencimento em 2007. Portanto, de acordo com o estudo feito, o municipio nao precisa se 

preocupar com as medidas a serem tomadas para redugao dos gastos, so devera agir com 

cautela nos proximos exercfcios. Para um melhor entendimento, faz-se um demonstrativo 

atraves dos graficos. 
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GRAFICO: 1 - Receita Corrente Liquida 
Fonte: Balango Geral do Municipio Catole do Rocha-PB. 

Grafico 1 - Evidencia a receita corrente liquida que serve de base para a fixagao dos limites 

para despesa com pessoal. Pelos resultados obtidos, e visivel o acrescimo da RCL, em 

valores nominais em cada exercicio. Constatando-se urn aumento na receita corrente, o que 

reflete anualmente na apuragao do exercicio. 

D E S P E S A 
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P O D E R E X E C U T I V O 

2005 2006 
2005 
2006 
2007 

GRAFICO 2: Despesas com Pessoal 
Fonte: Balango Geral do Municipio Catole do Rocha - PB 

O grafico 2 - Apresenta a relagao das despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal 

de Catole do Rocha-PB, em comparagao a receita corrente liquida e com percentuais legais. 

Nota-se que as despesas apresentam-se abaixo dos limites legais. 
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4 ANALISE DOS RESULTADOS 

A pesquisa foi realizada no Poder Executivo de Catole do Rocha-PB, nos setores de 

contabilidade, financas e licitacoes, apresentando urn total de 17 entrevistados o seguinte 

perfil: Sexo masculino e feminino; faixa etaria de 18 (dezoito) a 40 (quarenta) anos; grau de 

instrugao de ensino medio a nivel superior; com tempo na funcao de 1 (urn) a 15 (quinze) 

anos. 

Os dados foram coletados e analisados por meio de urn questionario estruturado em cinco 

perguntas, que abordaram questionamentos sobre o uso das informagoes economicas e 

financeiras, o instrumento de transparencias das contas publicas, a participagao do contador 

no orcamento publico, bem como o proposito da lei LRF e por fim, o uso dos demonstratives 

contabeis. Vale salientar que todas essas tematicas sao voltadas para a limitagao da 

despesa com o pessoal na gestao publica municipal. 

4.1 Informacoes economicas e financeiras de acordo com a Lei 4.320/64 

• C o n c o r d o t o t a l m e n t e 
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• D i s c o r d o p a r c i a l m e n t e 
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GRAFICO 3: Informagoes Economica e Financeira 
Fonte: Pesquisa, 2008 

Em relagao ao uso das informagoes economicas e financeiras evidenciadas pela 

Contabilidade, de acordo com a Lei 4.320/64, os entrevistados foram interrogados a respeito 

da importancia da transparencia nos gastos publicos municipais, obtendo os seguintes 

resultados: 5,88% (cinco inteiros e oitenta e oito por cento) ficaram neutros, 29,41% (vinte e 

nove inteiros e quarenta e urn por cento), declararam que concordam parcialmente e 

64,71% (sessenta e quatro inteiros e setenta e urn por cento), concordam totalmente. 
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Desse modo, entende-se que o uso das informagoes economicas e financeiras evidenciadas 

pela Lei 4.320/64 e de vital importancia para uma melhor transparencia dos gastos publicos 

municipais. Como esclarece a Lei 4.320/64 art. 82 § 1° "As contas do Poder Executivo 

serao submetidas ao Poder Legislativo com parecer previo do Tribunal de Contas ou orgao 

equivalente". Nesse sentido, atraves das prestacoes de contas, o Poder Executivo estara 

atendendo umas das reivindicagoes do usuario da informagao contabil, que e a 

transparencia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2 Instrumento de transparencia de acordo com a LRF 

2 "zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA P E R G U N T A 
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GRAFICO 4: Instrumento de Transparencia 
Fonte: Pesquisa, 2008 

Ao ser questionado se o instrumento de transparencia das contas publicas de acordo com a 

LRF, com o uso dos demonstratives contabeis e importante para evidenciagao dos limites da 

despesa com pessoal. Obteve-se os seguintes resultados: 41,18% ( quarenta e urn inteiros 

e dezoito por cento) responderam que concordam parcialmente e 58,82% (cinquenta e oito 

inteiros e oitenta e dois por cento), afirmaram concordar totalmente. 

Assim, o instrumento de transparencia das contas publicas e a ampla divulgagao nos meios 

de comunicagao dos relatorios contabeis atraves dos seus demonstratives de 

acompanhamento fiscal, que permite assim, identificar a receita e despesa atraves dos 

anexos de metas fiscais, anexos de riscos fiscais, RREO e o RGF urn dos mais importantes 

na evidenciagao dos limites da despesa com pessoal. 

Diante disso, a despesa com o pessoal torna-se urn dos assuntos que mais despertam 

atengao da populagao e dos gestores, por ser o de maior destaque entre os gastos 

realizados principalmente nos municipios. Desse modo, com o acesso as contas publicas, o 

cidadao exerce o pleno direito da cidadania, especialmente no que se refere a participagao 
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da sociedade no processo de acompanhamento da aplicacao dos recursos publicos e da 

avaliagao dos relatorios com informagoes que tratam as receitas e despesas, possibilitando 

verificar sua procedencia e autenticidade das informagoes prestadas, para que a LRF 

cumpra sua meta primordial, a redugao dos gastos com pessoal, e em estabelecer limites 

com a finalidade de disciplinar a gestao dos recursos publicos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.3 Participagao do contador no levantamento do orcamento publico 
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GRAFICO 5: Participagao do Contador 
Fonte: Pesquisa, 2008 

A respeito da necessidade da participagao do contador no levantamento do orgamento 

publico, os entrevistados responderam que concordam totalmente com essa participagao. 

Segundo Silva (2000), o contador apresenta-se como urn agente efetivo servindo de apoio e 

de orientagao ao gestor por estar sempre em contato com a legislagao e as informagoes 

contabeis, portanto, tern condigoes de fornecer ao gestor publico os indicadores necessarios 

a uma decisao segura. 

Pode-se acrescentar ainda, que o profissional da contabilidade e indispensavel, tanto no 

processo de elaboragao das contas, como na orientagao aos gestores e a sociedade quanto 

a consistencia das contas. 

O contador assume urn importante papel, nao so no lado tecnico, mas tambem no gerencial, 

participando de forma decisiva na gestao publica. Assim, esse profissional e de suma 

importancia no processo do orgamento publico, visto que tern acesso a todos os dados e 

relatorios que servem de base para a tomada de decisao. 

De acordo com Giavannini (2001), o papel desempenhado pelo profissional da 

Contabilidade junto aos gestores publicos, e de fundamental importancia por ser uma pega 
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chave na gestao financeira e orgamentaria dos entes federativos, e na fiscalizacao ao 

patrimonio publico. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.4 O proposito da LRF 
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GRAFICO 6: O proposito da LRF 
Fonte: Pesquisa, 2008 

Quando perguntado se o proposito da LRF, agao planejada e transparente das contas 

publica, pode ser alcancado sem o uso dos sistemas contabeis: o orcamentario, financeiro, 

patrimonial e o de compensagao, 100% (cem por cento), responderam que discordam 

totalmente, mostrando assim a importancia desses sistemas para transparencias das contas 

publicas. 

Mediante isso, percebe-se que a transparencia nao pode ser alcancada sem os sistemas 

contabeis, que sao distintos, porem interagem entre si, objetivando o acompanhamento 

orcamentario, financeiro, patrimonial e de compensagao. 

O objetivo do sistema orcamentario e demonstrar o comportamento da receita e despesa e 

indicar o resultado orgamentario do exercicio (art. 102 da Lei 4.320/64). O Sistema 

financeiro evidencia o fluxo de caixa (entradas e saidas de recursos). O sistema patrimonial 

procura registrar as entradas e saidas dos componentes do ativo permanente, 

compreendendo as contas relativas aos bens, direitos e obrigagoes das entidades publicas. 

No de compensagao registra e movimenta as contas representatives de direitos e 

obrigagoes, decorrentes de contratos, convenios ou ajustes. Baseado nessas definigoes 

mostra-se que sao indispensaveis os sistemas contabeis na transparencia das contas 

publicas. 
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4.5 Demonstrativos contabeis 

5 ' P E R G U N T A 
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GRAFICO 7: Demonstratives Contabeis 
Fonte: Pesquisa, 2008 

Quando perguntados se o uso dos demonstrativos contabeis nao tern nenhuma importancia 

na evidenciagao da despesa com pessoal no Municipio, 11,76% (onze inteiros e setenta e 

seis por cento) dos entrevistados responderam que discordam parcialmente e 88,24% 

(oitenta e oito inteiros e vinte e quatro por cento), discordam totalmente. 

Dessa forma, entende-se que os usos dos demonstrativos contabeis atraves do RREO e 

RGF sao de total relevancia na evidenciagao da despesa com pessoal, pois sao eles que 

mostram a transparencia das contas publica a sociedade. 

A LRF determina que os entes publicos deverao elaborar e publicar o RREO como meio de 

assegurar a transparencia dos gastos publicos e o cumprimento das metas fiscais na 

execugao das normas fixadas pela Lei, cujo objetivo maior e assegurar que a sociedade 

acompanhe e analise o desempenho da execugao orgamentaria. 

O RGF representa urn instrumento de transparencia na administragao publica, por meio 

dele, sao verificados os limites instituidos e garante a transparencia na gestao fiscal do 

Municipio. O RGF objetiva evidenciar a despesa com pessoal, distinguindo aquelas com 

inativos e pensionistas em comparagao com o limite da LRF, de acordo com art. 55, inciso I, 

Alinea "a". 

Portanto, as respostas elucidadas no decorrer dos cinco questionamentos explicitados 

anteriormente, mostram em sua maioria, urn conhecimento das leis, 4.320/64 e a LRF que 

regem a Contabilidade Publica. Sendo assim, esse conhecimento e de grande relevancia 

para esses profissionais, por estarem diretos ou indiretamente ligados ao cumprimento das 

Leis. 
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O conhecimento da execugao da Contabilidade e de responsabilidade dos profissionais, 

mas, a responsabilidade fiscal e de todos os cidadaos, que exigem transparencia dos gastos 

publicos a cargo dos gestores. 
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5 CONSIDERAgOES FINAIS 

Nessa pesquisa evidenciou-se a importancia da Contabilidade na area publica municipal e 

verificou-se a limitacao da despesa com pessoal no Poder Executivo de Catole do Rocha-

PB. 

O fato e que a LRF busca promover urn equilibrio fiscal em todos os entes governamentais, 

envolvendo todos os Poderes e Orgaos Publicos, impondo limites e regras para adequacao 

da despesa com pessoal, tomando como base a receita corrente liquida. 

A limitacao da despesa com pessoal representa grande parte da destinacao dos recursos 

publicos. O mau uso desses recursos traz a desorganizacao contabil e financeira do 

orcamento, causando urn prejuizo enorme a sociedade que deixa de usufruir dos beneficios 

de maiores investimentos na saude, educagao e seguranga. 

No Poder Executivo Municipal de Catole do Rocha-PB, de acordo com os demonstrativos 

analisados, os limites estao sendo obedecidos, inclusive com Indice abaixo do que foi 

estabelecido, verificando-se a obediencia a LRF, no que diz respeito ao cumprimento das 

limitacoes nos gastos com pessoal. Com base nos balancos anuais e todo material de 

publicacao, pode-se notar por parte da administracao publica, o cumprimento dos limites de 

acordo com os normativos vigentes. 

Analisou-se por meio de urn questionario estruturado em cinco perguntas, que abordaram 

questionamentos sobre o uso das informagoes economicas e financeiras, o instrumento de 

transparencias das contas publicas, a participagao do contador no orgamento publico, bem 

como o proposito da LRF e por fim, o uso dos demonstrativos contabeis. 

Conclui-se que os profissionais que atuam nos setores contabil e financeiro do Municipio de 

Catole do Rocha-PB, tern conhecimento da importancia da Contabilidade na evidenciagao 

da despesa de pessoal. 

Porem, observa-se que as tecnicas contabeis ainda apresentam problemas primarios como 

o tempo, estado, legislagao e influencia politica para obtengao dos resultados. No entanto, o 

uso prospero dos sistemas contabeis para o cumprimento no que determina LRF para as 

limitagoes das despesas com pessoal, tern uma relagao custo-beneficio favoravel, que 

resultara em uma solucao que e oportuna, flexivel, de facil entendimento e utilizagao. O 

importante e que os produtores e usuarios das informagoes contabeis possam auxiliar no 
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processo de tomada de decisoes, no qual tern como proposito contribuir de forma eficiente e 

eficaz no processo, predizendo o future, indicando as oportunidades e avaliando os riscos. 
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ANEXO - Questionario Aplicado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Importancia da Contabilidade na Evidenciacao da Limitacao da Despesa com Pessoal na 

Gestao Publica no Municipio de Catole do Rocha-Paraiba. 

L S e x o 1. Masculino 2. Feminine 

2. Faixa etaria 1. 20 a 30 2. 31 a 40 3. Acima de 40 

3. Estado Civil 1. Solteiro 2. Casado 3. Viuvo 4. Sep./Desq./Divorciado 5. Outros 

5. Grau de instrucao? 

1. Ensino basico 

3. Superior incompleto 

5. Pos-graduacao 

6. Tempo na funcao? 

1. 0 a 5 anos 2. 0 6 a 1 0 a n o s 

3. 11 a 15 anos 4. mais de 15 anos. 

1. O uso das informagoes economicas e financeiras evidenciadas pela Contabilidade de 

acordo com a Lei 4.320/ 64 e importante do ponto de vista de uma melhor transparencia nos 

gastos publicos municipal? 

( ) Concordo Totalmente; ( ) Concordo Parcialmente; ( ) Neutro; 

( ) Discordo Parcialmente ; ( ) Discordo Totalmente. 

2. O instrumento de transparencia das contas publicas de acordo com LRF, com o uso dos 

demonstratives contabeis e importante para evidenciacao dos limites da despesa com 

pessoal? 

( ) Concordo Totalmente; ( ) Concordo Parcialmente; ( ) Neutro; 

( ) Discordo Parcialmente ; ( ) Discordo Totalmente. 

2. Ensino medio fundamental. 

4. Superior. 
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3.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA E necessaria a participacao do contador no levantamento do orcamento publico? 

( ) Concordo Totalmente; ( ) Concordo Parcialmente; ( ) Neutro; 

( ) Discordo Parcialmente ; ( ) Discordo Totalmente. 

4. O proposito da LRF que e a acao planejada e transparente das contas publicas pode ser 

aicancado sem o uso dos sistemas contabeis? 

( ) Concordo Totalmente; ( ) Concordo Parcialmente; ( ) Neutro; 

( ) Discordo Parcialmente ; ( ) Discordo Totalmente. 

5. O uso dos demonstratives contabeis nao tern nenhuma importancia na evidenciacao da 

despesa com pessoal do municipio? 

( ) Concordo Totalmente; ( ) Concordo Parcialmente; ( ) Neutro; 

( ) Discordo Parcialmente ; ( ) Discordo Totalmente. 


