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R E S U M O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este estudo teve por objetivo identificar se existe alinhamento entre a percepcao dos 

gestores municipals da microrregiao de Sousa/PB em relacao ao conteudo da LRF, 

mapeando o cenario atual e instalando bases para o debate referente a Lei. Com a pesquisa 

proposta, toma-se possfvel reconhecer quais as maiores dificuldades enfrentadas pelos 

gestores para o cumprimento da referida Lei, bem como as melhorias identificadas na atual 

gestao com a aplicabilidade desta norma. Esta pesquisa apresentou uma abordagem 

qualitativa, em que buscou analisar a percepcao da LRF entre os gestores municipais. Desta 

forma, o estudo caracteriza-se tambem por ser bibliografico, pois utilizou-se de livros e 

outros materiais que tratam da tematica LRF; e de Campo, pois foi realizada uma pesquisa 

por meio de entrevistas estruturadas. A coleta de dados se deu mediante a aplicacao de urn 

formulario blocos de perguntas, composto por questoes abertas e fechadas, seguindo urn 

roteiro composto por tres blocos de perguntas, quais sejam: Caracteristicas dos 

entrevistados; Conhecimentos especificos sobre a LRF e Planejamento das acoes do 

governo municipal. Para uma analise mais efetiva dos resultados, optou-se pela avaliacao 

das caracteristicas particulares de cada resposta, mediante analise de agrupamento dos 

dados obtidos, com transcricao direta do conteudo de cada resposta dos entrevistados, 

buscando-se o entendimento da visao dos gestores sobre a LRF. Apos a analise e 

interpretagao dos dados coletados constatou-se que a LRF e conhecida por todos os 

entrevistados, porem nao da forma como ela deveria realmente ser, como uma lei que 

motivasse os gestores a gerir os orgaos publicos tendo-a como suporte, oferecendo-lhes a 

seguranca necessaria no desenvolvimento das acoes publicas. A LRF parece mais 

angustiar os gestores, pelo fato destes terem pouco conhecimento da referida norma e, 

sobretudo, pelas consequencias incorridas se urn de seus preceitos normativos for 

descumprido, por exemplo. 

Palavras-Chave: Lei de Responsabilidade Fiscal, Gestores municipais, Percepcao. 
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This study aimed to identify whether there is alignment between the perceptions of city 

managers of micro-Sousa / PB for the content of LRF, mapping the current situation and 

installing foundations for the debate on the Law With the proposed research, it becomes can 

recognize what the major difficulties faced by managers for compliance with that law, as well 

as the improvements identified in the current management with the applicability of this 

standard. This research had a qualitative approach, which sought to examine the perception 

of LRF among the municipal managers. Thus, the study is also characterized by being 

literature, because it was used for books and other materials dealing with the theme LRF, 

and Field, for a survey was conducted through structured interviews. Data collection took 

place by applying a form blocks of questions, consisting of open and closed questions, 

according to a script composed of three blocks of questions, namely: Characteristics of 

respondents, specific knowledge about the SRT and the actions of the Planningmunicipal 

government. For more effective analysis of the results, we chose to evaluate the particular 

characteristics of each response by cluster analysis of data obtained with direct transcription 

of the contents of each answer of the respondents, seeking to understand the views of 

managers on the LRF. After the analysis and interpretation of data collected it was found that 

the LRF is known for all respondents, but not the way it should really be, as a law that would 

motivate managers to manage public agencies having it as support, offering them the 

necessary security in the development of public actions. LRF appears more distressed 

managers, because these have little knowledge of that rule, and especially the 

consequences incurred if one of their normative precepts is breached, for example. 

Key-words: Fiscal Responsibil ity Law, Municipal Managers, Perception. 
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1 INTRODUQAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O processo de Reforma do Estado no Brasil alterou significativamente o gerenciamento 

publico na decada de 90, que teve como base adequar o Estado as novas tendencias 

mundiais referentes a globalizagao, processos tecnologicos e maior participagao da 

sociedade civil organizada. Essas mudangas intensificaram a descentralizagao de polfticas 

publicas, tirando muitas responsabilidades que eram do governo federal e atribuindo aos 

gestores estaduais e municipais GALVAO (2005, p. 12). 

Cada Estado e Prefeitura, sera responsavel por suas contas e sua populacao tera ou nao 

suas necessidades atendidas, dependendo das acoes efetuadas pelos gestores e 

legisladores, sendo os mesmos competentes para responder por seus proprios atos. 

A administracao publica e regida por leis e principios que determinam as realizagoes das 

atividades administrativas. Nessa ordem, a Lei n° 4.320/64 foi instituida para criar 

procedimentos normativos que regem o direito financeiro e o controle dos oreamentos e 

balancos da Uniao, Estados, Municipios e Distrito Federal. Para tanto, seu objetivo foca-se 

no acompanhamento e gerenciamento dos recursos publicos. 

Entre tantos desafios que o processo de Reforma do Estado apresentou aos gestores 

publicos, urn deles foi a implantacao da Lei Complementar n° 101/2000, a mesma foi 

promulgada para equilibrar a economia do Brasil a partir do Piano Real. Logo apos, passou-

se a impor o controle dos gastos dos entes politicos vinculados com a capacidade de 

arrecadacao dos tributos, anulando assim, os costumes dos gestores que deixavam ao final 

de mandates compromissos sem que os orgaos tivessem condicoes de realiza-los 

financeiramente. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) no Brasil utilizou-se de alguns principios ja 

implantados por outros paises que promoveu resultados satisfatorios para a economia 

desses paises. Com isso, foram adquiridas algumas normas que passaram a corrigir 

problemas parecidos aos que atingem o setor publico brasileiro, nas tres esferas de 

governo. 

As regras estabelecidas na LRF pressupoem-se tambem da vontade explicitada nos art. 163 

a 169, que formam o Capitulo II do Tftulo VI da Constituicao Federal. Essa parte da Lei 

Maior dedica-se a enfatizar normas gerais de finangas publicas, incluindo dispositivos 

referentes a elaboragao e execugao do orgamento publico. 
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A LRF impos limites e expoe crimes provocados por deficiencia de gestao de governo, de 

forma que venha impedir o mau uso de dinheiro publico, porem tudo que ela ordena ja 

estava inserida em partes na Lei n° 4.320 de 17 de Marco de 1964. 

Segundo Nascimento e Debus (2002) com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal 

(LRF) os entes governamentais de todas as esferas, passaram a serem obrigados a terem 

novas fungoes no controle das metas fiscais, voltados a urn carater mais gerencial. Essas 

fungoes estao direcionadas ao controle orgamentario e financeira das receitas e despesas 

publicas. Nesse contexto, verifica-se que com a LRF as informagoes contabeis passaram a 

ser de interesse da sociedade, e nao mais atreladas apenas a administragao publica e aos 

seus gestores, pois atua no processo de controle e fiscalizagao das contas publicas. 

Apesar de ter decorrido onze anos que a LRF esta em vigor, ainda se discute a viabilidade 

do atendimento a Lei e muitas propostas de mudangas sobre esta legislagao se encontram 

em discussao. Essas propostas sao em grande maioria relacionadas a imagens subjetivas 

sobre os resultados desta Lei. Alem disso, o nao cumprimento da Lei compromete nao so o 

futuro do gestor politico em questao, como tambem a sustentabilidade e crescimento do 

Municipio. 

Nesse contexto, este estudo tern por objetivo identificar se existe alinhamento entre a 

percepgao dos gestores municipais da microrregiao de Sousa/PB e o conteudo da LRF, 

mapeando o cenario atual e instalando bases precisas para o debate referente a Lei. Com a 

pesquisa proposta, sera possfvel reconhecer quais as maiores dificuldades enfrentadas 

pelos gestores para o cumprimento da referida Lei, bem como as melhorias identificadas na 

atual gestao que se deu atraves da aplicabilidade desta norma. 

Portanto, atrelado a essas discussoes o papel da contabilidade e evidenciar as 

transformagoes dos recursos publicos em informagao uteis para a sociedade, cujo interesse 

tern aumentado nos ultimos tempos devido a procura de solugoes para os problemas 

enfrentados pela populagao. 

Com isso, o problema de estudo centrou-se na resolugao da seguinte indagagao:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Existe 

alinhamento, em termos de percepcao, dos gestores municipais da microrregiao de 

Sousa/PB em relacao ao conteudo da Lei de Responsabilidade Fiscal? 

Este estudo esta estruturado em capitulos da seguinte forma: O primeiro capitulo e a 

Introdugao. Nela se descreve a natureza do problema que deu origem ao presente estudo. 

Apresenta ainda a delimitagao do tema, o objetivo geral e os especfficos, a justificativa da 
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presente pesquisa e aborda os procedimentos metodologicos que conduzem a realizacao do 

estudo. 

O segundo capitulo e composto da revisao da literatura, na qual trata de temas como: 

administracao publica, contabilidade publica, financas publicas, receitas e despesas publicas 

e principals aspectos da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

No terceiro capitulo temos a apresentaeao da analise dos resultados obtidos. 

E, finalizando, o quarto capitulo e composto pelas consideracoes finais resultantes da 

analise e discussao dos resultados obtidos pela da pesquisa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1 Delimitacao do tema 

O desafio maior da Lei Complementar n° 101/2000 era fazer com que os entes publicos 

alcancassem o equilibrio nas contas publicas e mantivessem uma politica fiscal eficiente. 

Para isso apoiou-se na contabilidade publica dando a mesma uma nova funcao, deixando-a 

com urn carater mais gerencial. 

Esta pesquisa delimita-se geograficamente a microrregiao de Sousa, Estado da Paraiba, 

especificadamente, quatro municipios de pequeno porte, buscando conhecer a visao dos 

gestores municipais sobre a LRF, seus aspectos normativos e suas implicacoes na gestao 

atual. 

Desse modo, os Chefes do Poder Executivo detem em suas maos, simultaneamente, as 

funcoes inconfundiveis, porem inseparaveis, de Politico e Administrador, que Ihes outorga 

muitos poderes e enorme responsabilidade, interligados com dois objetivos distintos, porem 

convergentes: satisfazer as demandas da sociedade e primar pela continuidade da 

instituicao - o Municipio. 
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1.2 Objetivos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2.1 Objetivo geral 

• Verificar se existe alinhamento entre a percepcao dos gestores municipais da 

microrregiao de Sousa/PB e o conteudo da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

1.2.2 Objetivos especificos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

s Identificar o perfil dos gestores da microrregiao de Sousa/PB; 

s Avaliar o nivel de conhecimento dos gestores sobre a LRF; 

s Investigar quais as maiores dificuldades enfrentadas pelos gestores da microrregiao 

de Sousa/PB para o cumprimento da LRF; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S Apontar, na percepcao dos gestores da microrregiao de Sousa/PB, quais as 

melhorias observadas na atual gestao, em relacao a aplicabilidade da LRF. 

1.3 Justif icativa 

Urn grande marco para a historia da administracao publica brasileira, Pires (2005) comenta 

que a LRF tern por objetivo impor o equilibrio financeiro e orcamentario nas entidades 

governamentais do Brasil com foco na gestao fiscal. Nesse sentido, a mesma, foi criada 

para organizar as financas publicas e promover a transparencia dos gastos publicos frente a 

sociedade. 

Vale salientar que na administracao publica o papel da LRF para a sociedade colabora-se 

principalmente quando instauraram novas regras relacionadas as receitas publicas, 

despesas publicas, restos a pagar, limites constitucionais e operacoes de credito, todos 

voltados a responsabilidade da gestao fiscal. 

Nesse contexto, o presente trabalho justifica-se pela colaboracao que pode oferecer a 

populacao dos municipios da microrregiao de Sousa/PB sobre a visao e entendimento dos 
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atuais gestores em relacao a LRF, visto que a referida lei se configura na atualidade como 

urn dos principais instrumentos para a garantia da continuidade e efetividade das acoes 

governamentais e seu importante papel no atendimento as demandas da sociedade. 

Para tanto, considera-se importante investigar a perpecao dos gestores municipais da 

microrregiao de Sousa/PB devido a viabilidade de realizacao da pesquisa, como tambem e 

uma oportunidade para enriquecer os conhecimentos atraves da investigacao dos fatos 

como acontece no dia-a-dia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4 Proceder metodologico 

1.4.1 Tipologia da pesquisa 

Esta pesquisa apresenta uma abordagem qualitativa, em que se buscou analisar a visao da 

LRF entre os gestores municipais da microrregiao de Sousa/PB. 

O estudo classifica-se como descritivo que, segundo Vergara (2005, p.47), pretende-se 

expor caracteristicas de determinada populacao ou fenomeno sem o compromisso de 

explica-los. Corroborando com a autora, Gil (1999), entende que a pesquisa descritiva 

observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou fenomenos sem manipular as variaveis. 

Ainda, a pesquisa configura-se como bibliografica e de campo, e Gil (1999, p.45) elucida 

ainda que a pesquisa bibliografica .[...] e indispensavel em estudos historicos e de campo 

[...] nao ha outra maneira de se conhecer os fatos passados se nao com base nos dados 

bibliograficos". 

Gil (2002, p.56) explica que a pesquisa de campo e: 

[...] o estudo de campo constitui o modelo classico de investigagao no 
campo da Antropologia, onde se originou. Nos dias atuais, no entanto, sua 
utilizaeao se da em muitos outros domfnios, como no da Sociologia, da 
Educacao, da Saude Publica e da Administracao. No estudo de campo, o 
pesquisador realiza a maior parte do trabalho pessoalmente, pois e 
enfatizada a importancia de o pesquisador ter tido ele mesmo uma 
experiencia direta com a situacao de estudo. 

Neste sentido, de acordo com as premissas especificadas acima, o presente estudo 

caracteriza-se tambem por ser bibliografico, pois utilizou-se de livros e outros materiais 

que tratam da tematica da LRF; e de campo, pois foi realizada uma pesquisa por meio 
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de uma entrevista estruturada, com o foco na percepcao dos gestores municipais da 

microrregiao de Sousa/PB. 

1.4.2 Area de pesquisa/sujeitos 

O presente estudo procedeu-se atraves de uma pesquisa de campo realizada nos 

municipios de Sao Francisco, Aparecida, Vieiropolis e Sao Jose da Lagoa Tapada, do 

Estado da Paraiba. Esses municipios fazem parte do universo de 17 cidades da 

microrregiao de Sousa/PB que tiveram suas emancipacoes politicas quatro anos antes de 

entrar em vigor a LRF. 

Vergara (2005, p. 53), assim os define: .[...] os sujeitos da pesquisa sao as pessoas que 

fornecerao os dados de que [...] necessita.. Portanto, os sujeitos deste trabalho foram os 

chefes do Poder Executivo Municipal. 

1.4.3 Instrumento de coleta 

A coleta de dados se deu mediante a realizacao de uma entrevista estruturada, com 

questoes abertas e fechadas, dirigidas a todos os sujeitos da pesquisa. O roteiro de 

entrevistas consistiu em tres blocos de perguntas, a saber: 

• Bloco I: Caracteristicas dos entrevistados, (perfil dos sujeitos da pesquisa); 

• Bloco II: Conhecimentos especificos sobre a LRF (grau de conhecimento dos 

gestores quanto aos termos da LRF); 

• Bloco III: Planejamento das acoes do governo municipal, (influencia da LRF no 

planejamento da gestao municipal). 

1.4.4 Limitacoes da pesquisa 

De acordo com Vergara (2005, p.59), "todo metodo tern possibilidades e limitacoes". 

Neste sentido, cita-se como limitacao a amostragem pertencente a uma regiao 
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especifica e a um numero reduzido de municipios, sabe-se que o ideal seria que fossem 

entrevistados todos os gestores dos municipios abrangidos pela microrregiao de estudo, 

ampliando assim, o universo de analise. 

Por dificuldades de acesso a todos os gestores municipais, realizou-se a pesquisa com 

um grupo de quatro gestores, que apesar de resultados significativos, deve-se estimular 

a reutilizacao do modelo aplicado nos outros municipios que compoem a microrregiao, 

utilizando-se assim, em outro momento, mais unidades de analise. 

1.4.5 Anal ise dos dados 

Para uma analise mais efetiva dos resultados, optou-se pela avaliacao qualitativa das 

caracteristicas part iculars de cada resposta, mediante analise de agrupamento dos dados 

obtidos, com transcricao direta do conteudo de cada resposta dos entrevistados, buscando o 

entendimento da percepcao dos gestores em relacao ao conteudo da LRF. 
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2 F U N D A M E N T A C A O T E O R I C A 

2.1 Administracao publica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1.1 Conceitos 

Administracao Publica pode ser representada como uma area de atividade constituida de 

direitos e deveres que funciona para prestar servigos em beneficios a coletividade inserida 

na sociedade. Kohama (2006, p.9) afirma que: "administracao publica e todo o 

aparelhamento do Estado, preordenado a realizacao de seus servicos, visando a satisfacao 

das necessidades coletivas". 

Outro conceito atribuido a Administracao Publica e concebido por Meirelles (2004, p.63): 

Em sentido formal, e o conjunto de orgaos institufdos para consecugao dos 
objetivos do governo; em sentido material e o conjunto das fungoes 
necessarias aos servigos publicos em geral; em acepgao operacional, e o 
desempenho perene e sistematico, legal e tecnico, dos servigos proprios do 
Estado ou por ele assumidos em beneficio da coletividade. Numa visao 
global, a administragao e, pois, todo aparelhamento do Estado preordenado 
a realizagao de servigos, visando a satisfagao das necessidades coletivas. 

Ja em sentido amplo, Alexandrino e Vicente (2009, p. 18), comenta que a Administragao 

Publica: 

Em sentido amplo abrange os orgaos de governo, que exercem fungao 
polltica, e tambem os orgaos e pessoas jurldicas que exercem fungao 
meramente administrativa. Deve-se entender por fungao polltica, neste 
contexto, o estabelecimento das diretrizes e programas de agao 
governamental, dos pianos de atuagao do governo, a fixagao das 
denominadas polfticas publicas. De outra parte, fungao meramente 
administrativa resume-se a execugao das politicas publicas formuladas no 
exercicio da referida atividade polltica. 

Diante de tantos os sentidos percebe-se que a Administragao Publica e gerenciada por 

orgaos que trabalham para atingir os objetivos do governo, objetivos esses prestados em 

beneficio da sociedade em geral. O termo Administragao Publica leva a pensar em governo, 

polltica, politicos e Estado, mas principalmente nas ag5es realizadas pelo Poder Publico em 

geral. 

O campo de atuagao da Administragao Publica de acordo com Bezerra Filho (2006, p. 15) e 

o seguinte: 
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Entidade direta constitui-se dos servigos dos 6rgaos integrantes da entidade 
administrativa centralizada (ministerios, secretarias, orgaos legislatives, 
tribunais judiciaries e ministerio publico), e a indireta compreende as 
categorias de entidades, dotadas de personalidade juridica propria, que 
executam os servigos descentralizados; servigos estes em que o Poder 
Publico transfere sua titularidade ou, simplesmente, sua execugao, por 
outorga ou delegagao. 

Assim, em outras palavras, a Administragao Publica e composta por um conjunto de orgaos 

publicos que existem para atender as obrigagoes impostas por leis e principios, cabendo-lhe 

executar os servigos de forma pratica e eficiente para que nao promovam prejuizos para os 

usuarios. 

2.1.2 Principios da administragao publica 

A Constituigao Federal (CF) de 1988 em seu art. 37 disciplina os principios fundamentals 

que devem ser cumpridos por todos os Poderes da Administragao Publica. Sao eles: 

Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiencia. 

Segundo Meirelles (2010, p. 89) o principio da legalidade: 

Significa que o administrador publico esta, em toda a sua atividade 
funcional, sujeito aos mandamentos da lei e as exigencias do bem comum, 
e deles nao se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato invalido e 
expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso. 

Verifica-se que esse principio e a base do Estado de Direito, pois apresenta para a 

Administragao Publica que os atos e fatos so podem ser consumados se contidos em lei e 

para o atendimento das necessidades da coletividade. A desobediencia desta norma resulta 

em prejuizos para os interesses publicos, podendo os gestores serem punidos e 

responderem agoes no ambito civil e criminal. 

Alexandrino e Vicente (2009, p. 199) definem a impessoalidade: 

a) Como determinante da finalidade de toda a atuagao administrativa 
tambem chamado principio da finalidade, considerado um principio 
constitucional implfcito, inserindo no principio expresso da 
impessoalidade; 

b) Como vedagao a que o agente publico valha-se das atividades 
desenvolvidas pela administragao para obter promogao pessoal. 
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Nota-se com isso, que as acoes publicas devem ser voltadas ao interesse publico, excluindo 

a figura do agente publico como particular. Esse principio, no entanto, ja foi violado por 

partes de politicos que usaram o dinheiro da maquina publica para suprir gastos pessoais, 

desvirtuando a finalidade ou objetivo da fungao publica. 

De acordo com Carvalho Filho (2008, p. 19): 

0 principio da moralidade impoe que o administrador publico nao dispense 
os preceitos eticos que devem estar presentes em sua conduta. Deve nao 
so averiguar os criterios de conveniencia, oportunidade e justiea em suas 
acoes, mas tambem distinguir o que e honesto do que e desonesto. 

Percebe-se nesse terceiro principio que os atos administrativos devem ser adequados aos 

padroes eticos de conduta da sociedade para poder guiar sua realizagao dos fatos, isto e, a 

pessoa publica precisa saber distinguir o bem do mal, como tambem o certo do errado, para 

que no exercicio de suas fungoes, a pratica da honestidade seja utilizada para o 

atendimento das necessidades da populagao. 

Conforme Meirelles et al (2010, p.95) o principio da publicidade diz que: 

E a divulgagao oficial do ato para conhecimento publico e infcio de seus 
efeitos externos. Dai por que as leis, atos e contratos administrativos que 
produzem consequencias juridicas fora dos orgaos que o emitem 
publicidade para adquirirem validade universal, isto e, perante as partes e 
terceiros. 

Com base no exposto, o principio da Publicidade afirma que todo ato administrativo deve ser 

divulgado atraves de instrumento de circulagao (jornais, revistas, etc.), para que as pessoas 

possam tomar conhecimento das informagoes, e controlar as agoes da Administragao 

Publica, com isso, esses orgaos conquistam credibilidade a partir da transparencia 

provocada por meio da publicagao. 

Pazzaglini Filho et al (1999, p. 58) explica o principio da eficiencia: 

Significa dizer que o agente publico tern o dever jurfdico de agir com 
eficiencia, real ou concreta. A sua conduta administrativa deve-se modelar 
pelo dever da boa administragao, o que nao significa apenas obediencia a 
lei e honestidade, mas tambem, produtividade, profissional e adequagao 
tecnica do exercicio funcional a satisfagao do bem comum. 

Esse principio foca-se na questao da realizagao do servigo publico, como maneira de atingir 

a eficiencia na prestagao dos servigos por parte dos agentes nas repartigoes publicas, no 

qual as metas sejam atingidas com qualidade e agilidade. 
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Na administragao publica a produgao dos servigos nao deve ser executada de forma 

diferente da administragao privada, para que os beneflcios sejam atingidos de maneira 

proporcional ao atendimento das demandas dos individuos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1 Contabil idade publica 

2.2.1 Conceitos 

A contabilidade publica faz parte do ramo da ciencia contabil que tern como objeto de estudo 

o patrimonio publico, sendo a administragao publica responsavel pela sua mensuragao, 

controle e evidenciagao de seus fatos, que utiliza a contabilidade como uma tecnica para 

prestar informagoes em tempestividade aos gestores, como forma de apoiar o processo de 

tomada de decisao. 

Para Kohama ( 2006, p.25) 

A Contabilidade Publica e um dos ramos mais complexos da ciencia 
contabil e tern por objetivo captar, registrar, acumular, resumir e interpretar 
os fenomenos que afetam as situagoes orgamentarias, financeiras e 
patrimoniais das entidades de direito publico interno, ou seja, Uniao, 
Estados, Distrito Federal e Municipios e respectivas autarquias, atraves de 
metodologia especialmente concebida para tal. 

De acordo com Petri (1981, p.4) "e um dos ramos da Contabilidade geral, aplicada as 

entidades de direito publico interno". 

Diante do exposto, percebe-se que a contabilidade publica e direcionada as organizagoes 

de direito publico interno que serve para registrar os fatos ocorridos na administragao 

pertencentes aos quatro poderes:Executivo, Legislativo e Judiciario. 

Sua fungao segundo informa Araujo (2009) e que, alem de registrar todos os fatos contabeis 

(modificativos, permutativos e mistos) registra os atos potenciais praticados pelo 

administrador, que poderao alterar qualitativa e quantitativamente o patrimonio. 

Por sua vez, nota-se que a contabilidade publica serve para registrar os langamentos 

contabeis, das agoes promovidas pelos gestores, ou seja, quando os mesmos gastam os 

recursos financeiros indevidos, realizam mais despesas que a arrecadagao de receitas, 

descumprindo as leis quando efetuam despesas sem previsao orgamentaria. 
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Nesse contexto, Santos e Reis (2001, p.833) comentam, 

A Contabilidade Publica e tao importante quanta a contabilidade que e 
aplicada nas empresas privadas, Ela nao deve limitar-se tao somente a 
prestar contas aos cofres publicos, atraves de dispositivos legais e 
constitucionais, mas buscar transparencia nos demonstratives financeiros. 
Isso permitiria que todos os cidadaos pudessem compreender as acoes dos 
governantes e fazer uma analise critica verificando, assim a atuagao dos 
varios orgaos no que diz respeito a subtragao de parte do patrimonio publico 
por meio de tributos. 

Diante disso, observa-se percebem que a fungao da contabilidade publica nao se limita 

apenas a elaboragao de demonstratives contabeis, mas buscar sua essencia em promover o 

processo de transparencia das informagoes para o alcance da sociedade, e isso significaria 

que todos os individuos pudessem analisar e entender as agoes dos governantes 

evidenciando a atuagao dos varios orgaos em relagao a situagao do patrimonio publico. 

2.2.2 Sistemas contabeis 

A escrituragao ou o registro contabil nos orgaos do setor publico obedecem a Lei 

Complementar n° 4.320, de 17 de margo de 1964, que determinava a organizagao dos 

langamentos contabeis de forma que permitisse o acompanhamento dos fatos 

administrativos. Para tanto, foi criado os seguintes sistemas contabeis: sistema 

orgamentario, sistema financeiro, sistema patrimonial e sistema de compensagao, 

Atualmente, diante de um contexto de harmonizagao internacional das normas contabeis, as 

mudangas para a Contabilidade Publica no Brasil sao decorrentes da aprovagao das 

Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Publico (NBCASP), essas normas 

representam a conciliagao dos esforgos para o cumprimento das metas fixadas na LRF e na 

Lei Federal 4.320/64. 

De acordo com o Manual de Contabilidade do Setor Publico da STN (2009) os sistemas 

contabeis formam os 5 (cinco) Subsistemas de Informagoes Contabeis, sao eles: 

Subsistema de Informagoes Orgamentarias, Subsistema Financeiro, Subsistema de 

Informagoes Patrimoniais e Subsistema de Compensagao, e traz como novidade o 

Subsistema de Custos. Esses sistemas fornecem informagoes para identificar, mensurar, 

avaliar e controlar os atos e fatos da gestao do patrimonio publico, cujo objetivo e gerenciar 

o processo de decisao, a prestagao de contas e a instrumentalizagao do controle social. 
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Silva (2009) afirma que as contas do sistema contabil devem ser distribuidas no piano de 

contas de acordo com a natureza dos seguintes subsistemas de informagoes; 

a) Subsistema Orgamentario - registra, processa e evidencia os atos e os 
fatos relacionados ao planejamento e a execugao orgamentaria; 
b) Subsistema Financeiro - registra, processa e evidencia os fatos 
relacionados aos ingressos e aos desembolsos financeiros; 
c) Subsistema Patrimonial - gera informagoes sobre o patrimonio, e engloba 
as variagoes ativas e passivas; 
d) Subsistema de Compensagao - registra, processa e evidencia os atos de 
gestao cujos efeitos possam produzir modificagoes no patrimonio da 
entidade do setor publico; 
e) Subsistema de Custos - registra, processa e evidencia os custos dos 
bens e servigos, produzidos e ofertados a sociedade pela entidade publica. 

Ainda segundo os dispositivos do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Publico da 

STN esses subsistemas contabeis devem orientar a administragao publica sobre diversos 

pontos, desde o desempenho da unidade contabil no cumprimento da sua missao ate a 

avaliagao dos riscos e das contingencies. 

Percebe-se que com as novas normas de contabilidade publica contribuiu para que os 

sistemas contabeis fossem organizados em subsistemas de informagoes cujo objetivo e 

facilitar a extragao de informagoes pelos usuarios. O Subsistema de Custos inova o quadro 

dos sistemas e avalia os custos das agoes desenvolvidas pelas entidades publicas, 

controlando o uso dos recursos publicos e levantando os custos das unidades contabeis. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3 F i n a n c a s publ icas 

2.3.1 Atividade financeira do Estado 

O Estado atraves do poder de tributar institui as polfticas de arrecadagao com o objetivo de 

financiar a atividade financeira do Estado proporcionando o atendimento da satisfagao das 

necessidades publicas. 

Para Harada (2004, p.28) a atividade financeira do Estado "e a atuagao estatal voltada para 

obter, gerir e aplicar os recursos financeiros necessarios a consecugao das finalidades do 

Estado que, em ultima analise, se resumem na realizagao do bem comum". 

Silva (2009, p. 9) ainda complementa esse entendimento, comentando que: 

No aspecto relativo a gestao e administragao financeira, o orgamento deve 
cumprir o duplo papel de integrar a gestao e administragao financeira 
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publica na busca de economicidade, eficiencia e eficacia (orcamento anual) 
e tambem de ferramenta de execugao das politicas e pianos a medio e curto 
prazo (piano plurianual) 

Nota-se com isso, que o orgamento e uma pega importante na execugao das politicas 

publicas, sendo responsavel pelo gerenciamento e administragao das finangas 

governamentais, alem de racionalizar os recursos financeiros para o financiamento das 

necessidades coletivas, como: saude, educagao, moradia, lazer, seguranga, etc, cujo 

Estado assumiu direta ou indiretamente. 

2.3.2 Finalidade da atividade f inanceira 

A atividade do Estado e exercida pelos entes publicos e suas respectivas autarquias, 

excluindo-se deste meio a atividade exercida pelos orgaos da administragao indireta 

dotados de personalidade juridica de direito privado. 

Segundo Crepaldi (2009, p.3) o fim da atividade financeira: 

E a realizagao dos servigos publicos e o atendimento das necessidades 
publicas, ou seja, as necessidades coletivas encampadas pelo poder 
politico, insertas no ordenamento juridico (Constituigao e leis). Tudo aquilo 
que incumbe ao Estado prestar em decorrencia de uma decisao politica, 
inserida em norma juridica, e necessidade publica. 

Dessa forma, Carneiro (2010, p.7) diz que: 

Uma caracterfstica importantfssima da atividade financeira e a de ser 
puramente instrumental, ja que obter recursos e realizar gastos nao e um 
fim em si mesmo. O Estado nao tern o objetivo de enriquecer ou aumentar o 
seu patrimonio, e sim o de arrecadar para atingir certos objetivos de indole 
publica, economica ou administrativa, por exercer uma atividade-meio e nao 
atividade fim. 

Logo, entende-se que as finangas publicas no Brasil existem para financiar as atividades 

desenvolvidas pelo governo, a fim de que possam cumprir com as obrigagoes da sociedade 

e alcangar as metas estatais, que proporcionam a satisfagao das necessidades e uso 

racionais das receitas auferidas no trabalho compreendido. 
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2.4 Rece i tas publ icas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A receita publica representa parte das finangas do Estado, e advem de diversas fontes, 

estabelecidas atraves de vinculacao legal, que adentram ao patrimonio publico para tornar 

efetiva a atividade de funcionamento da maquina administrativa de uma comunidade. 

Nesse contexto Piscitelli et al. (2006, apud ROCHA, 2008. p.29), considera o conceito de 

receita publica, como sendo: "Receita publica, em sentido amplo, caracteriza-se como um 

ingresso de recursos ao patrimonio publico, mais especificamente como uma entrada de 

recursos financeiros que se reflete no aumento das disponibilidades". 

Kohama (2006, p. 60), conceitua a receita publica de forma generica como: 

Todo e qualquer recolhimento feito aos cofres publicos, quer seja efetivado 
atraves de numerario ou outros bens representatives de valores - que o 
Governo tern o direito de arrecadar em virtude de leis, contratos ou 
quaisquer outros tftulos de que derivem direitos a favor do Estado - , quer 
seja oriundo de alguma finalidade especifica, cuja arrecadagao Ihe pertenca 
ou caso figure como depositario dos valores que nao Ihe pertencerem. 

O Manual de Procedimentos da Receita Publica aprovado pela Portaria da Secretaria do 

Tesouro Nacional (STN) de n.° 340/2006, assim conceitua a receita publica: 

Receitas Publicas sao todos os ingressos de carater nao devolutivo 
auferidas pelo poder publico, em qualquer esfera governamental, para 
alocacao e cobertura das despesas publicas. Dessa forma, todo o ingresso 
orcamentario constitui uma receita publica, pois tern como finalidade 
atender as despesas publicas. 

Compreende-se apos os conceitos mencionados, que sao consideradas receitas publicas 

todo recolhimento de capital aos cofres publicos, sejam elas receitas orcamentarias e extra-

orgamentarias destinadas a suprir as necessidades das despesas do Estado. 

2.4.1 Classif icacao da receita 

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

orgamentaria, sendo cada uma delas, advinda de acordo com a forma de arrecadagao. 

A Receita Orgamentaria faz parte da estrutura do orgamento publico, inserida na Lei 

Orgamentaria das entidades publicas que funciona como fonte pagadora das despesas 

autorizadas. Neste sentido, Slomski (2008) evidencia que a receita orgamentaria e formada 
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por aquela que de fato pertence a entidade e se classifica economicamente em Receitas 

Correntes e Receitas de Capital. 

Nesse contexto, Angelico (2006, p.44) afirma: "sao os tributos, as rendas, as transparencies, 

as alienacoes, os retornos de emprestimos e as operacoes de creditos por prazo superior a 

doze meses". 

Diante disso, observa-se que os recursos que adentram aos cofres publicos sejam atraves 

de recolhimento junto aos contribuintes em virtude de leis ou pela permuta de bens 

patrimoniais e considerada receita orgamentaria. 

A Lei n° 4.320/64, expressa que: 

Art. 11. A Receita classificar-se-a nas seguintes categorias 
economicas: Receitas Correntes e Receitas de Capital. 
§ 1° Sao Receitas Correntes as receitas tributaria, patrimonial, 
industrial e diversas e, ainda as provenientes de recursos financeiros 
recebidos de outras pessoas de direito publico ou privado, quando 
destinadas a atender despesas classificaveis em Despesas 
Correntes. 

§ 2° Sao Receitas de Capital as provenientes da realizagao de 
recursos financeiros oriundos de constituicao de dividas; da 
conversao em especie, de bens e direitos; os recursos recebidos de 
outras pessoas de direito publico ou privado destinados a atender 
despesas classificaveis em Despesas de Capital e. ainda, o superavit 
do Orcamento Corrente. 

§ 3° O superavit do Orcamento Corrente resultante do 
balanceamento dos totais das receitas e despesas correntes, 
apurado na demonstracao a que se refere o Anexo n° I, nao 
constituira item da receita orcamentaria. 

As receitas orcamentarias devem entao ser separadas por categorias economicas em 

receitas correntes e receitas de capital, com o objetivo de que na execugao orgamentaria as 

primeiras financiarao as despesas correntes e as outras custearao as despesas de capital. 

Vale lembrar que, receitas e despesas correntes auxiliam na realizagao da manutengao da 

administragao publica, enquanto que, receitas e despesas de capital servem para 

administrar o sistema patrimonial dos orgaos publicos. 

De acordo com o Manual das Receitas da STN essas receitas extra-orgamentaria "sao 

valores provenientes de toda e qualquer arrecadagao que nao figure no orgamento e, 

consequentemente, toda arrecadagao que nao constitui renda do Estado. O seu carater e de 

extemporaneidade ou de transitoriedade nos orgamentos". 

Para Pascoal (2006, apud ALBUQUERQUE, 2008, p.25) a receita extra-orgamentaria 

"compreende os ingressos financeiros ou creditos de terceiros que nao integram o 
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orcamento publico e que constituirao compromissos exigiveis do ente comum como simples 

depositario. Ex: caugoes". 

Nesse contexto, observa-se que as receitas extra-orcamentarias nao se vinculam a 

execugao do orgamento, nem e considerada recursos do Estado, devendo ser somadas as 

disponibilidades financeiras, enquanto sua restituigao nao sera reclamada por parte do 

depositante. 

As instituigoes publicas representam apenas como depositaries dessas receitas, ou seja, as 

mesmas sao responsaveis por fazer os recolhimentos retidos na fonte para que as 

obrigagoes fiquem retidas temporariamente, no intuito de nao haver desvio para o 

destinatario final. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.5 D e s p e s a s publ icas 

Para manter o funcionamento das atividades do Estado e atender ao interesse publico, os 

entes politicos atem-se as despesas publicas como meio para a realizagao. Por convengao 

contabil as despesas sao escrituradas por regime de competencia, ou seja, seu registro da-

se no momento do fato gerador, enquanto as receitas publicas sao vislumbradas por regime 

de caixa. 

Dessa forma, as despesas publicas constituem os gastos autorizados pela lei orcamentaria 

ou em leis especiais que dao cobertura a esses dispendios, destinada a financiar os 

servicos publicos e os aumentos patrimoniais; mantendo os compromissos da divida 

publica; ou ainda restituindo pagamento de recebidos referentes a titulo de caucoes, 

depositos, consignacoes, etc. (Kohama, 2006) 

Slomski (2008, p.318) conceitua a despesa publica de forma ampla como sendo: 

Todo o consumo de recursos oreamentarios e extra-orcamentarios. Sao 
recursos orgamentarios todos aqueles fixados pela Lei de Orgamento Anual 
(LOA) e sao recursos extra-orgamentarios aqueles provenientes da geragao 
de passivos financeiros, classificados como receita extra-orgamentaria, 
constituindo-se em despesa extra-orgamentaria quando de seu 
recolhimento e/ou pagamento a quern de direito. 

Para Baleeiro (2007), despesa publica e a aplicagao de certa quantia, em dinheiro, por parte 

da administragao publica apos autorizagao legislativa para execugao de uma finalidade 

afetada ao Poder Publico, e aquilo que o Estado gasta para fazer funcionar os servigos 

publicos e atender ao interesse publico. 
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Observa-se com esses conceitos supracitados acima, que a despesa publica funciona como 

um sistema emaranhado, pois precisa de autorizagao da lei do orcamento do exercicio 

vigente para poder efetuar qualquer atividade relacionada a gastos financeiros. 

2.5.1 Classif icacao da despesa 

A exemplo das receitas, a classificagao da despesa publica pode ser enquadrada como 

despesas orcamentarias e extra-orgamentarias. 

As despesas orcamentarias devem esta previstas no orcamento vigente, observando-se 

com isso os preceitos inseridos na lei do orgamento que, de acordo com Angelico (2006, 

p.62) despesa orgamentaria "e aquela cuja realizagao depende de autorizagao legislativa e 

que nao pode efetivar-se sem credito orgamentario correspondente. Em outras palavras, e a 

que integra o orgamento, isto e, despesa discriminada e fixada no orgamento publico". 

Diante disso, observa-se que todo dispendio que o governo pretende desembolsar depende 

de autorizagao legislativa, ou seja, as despesas devem esta previstas no orgamento anual 

ou faz-se necessario serem elaborados creditos especiais, que surgem durante a execugao 

do orgamento para suprir uma necessidade que nao foi prevista no orgamento. 

A Lei n° 4.320/64, estabelece a classificagao da despesa nas seguintes categorias 

economicas: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Art.12 DESPESAS CORRENTES: a) Despesas de Custeio; b) 
Transferencias Correntes. 
DESPESAS DE CAPITAL: a) lnvestimentos;b) Inversoes 
Financeiras; 
c) Transferencias de Capital. 
§ 1° Classificam-se como Despesas de Custeio as dotagoes para 
manutengio de servigos anteriormente criados, inclusive as 
destinadas a atender a obras de conservagao e adaptagao de bens 
imoveis. 

§ 2° Classificam-se como Transferencias Correntes as dotagoes para 
despesas as quais nao corresponda contraprestagao direta em bens 
ou servigos. 
§ 4° Classificam-se como investimentos as dotagoes para o 
planejamento e execugao de obras, bem como programas 
especiais de trabalho, aquisigao de instalagoes, equipamentos e 
material permanente. 
§ 5° Classificam-se como Inversoes Financeiras as dotagoes 
destinadas a: I - aquisigao de imoveis, ou de bens de capital ja em 
utilizagao; II-aquisigao de titulos representatives do capital de 
empresas ou entidades de qualquer especie, ja constitufdas, quando 
a operagao nao importe aumento do capital; III - constituigao ou 
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aumento do capital de entidades ou empresas que visem a objetivos 
comerciais ou financeiros, inclusive operagoes bancarias ou de 
seguros. 
§ 6° Sao Transferencias de Capital as dotagoes para investimentos 
ou inversoes financeiras que outras pessoas de direito publico ou 
privado devam realizar. 

As despesas orgamentarias sao divididas em despesas correntes e despesas de capital com 

o intuito de fornecer melhores informagoes para os gestores, e consequentemente para os 

usuarios da contabilidade publica, devendo os entes utilizar os recursos de acordo com a 

classificagao das receitas, ou seja, as despesas correntes so podem ser pagas com receitas 

correntes e consequentemente as despesas de capital so poderao ser custeadas com 

receitas de capital. 

A despesa corrente constitui as despesas que nao contribuem diretamente com a formagao 

ou aquisigao de um bem de capital, responsavel pela manutengao das atividades de cada 

orgao ou entidade. Enquanto que, a despesa de capital refere-se as despesas que colabora 

diretamente com a construgao ou aquisigao de um bem de capital. 

Conforme trata Bezzera Filho (2006, p.80) a despesa extra-orgamentaria representa aquela 

que "nao consta na lei do orgamento, compreendendo as diversas saidas de numerario 

decorrentes do levantamento de depositos, caugoes, pagamento de restos a pagar, resgate 

de operagoes de credito por antecipagao de receita, bem como quaisquer valores que 

represente transitoriedade". 

Pires (2005, p. 144) tambem menciona que as despesas extra-orgamentarias: 

Sao representadas pelas devolugoes dos valores de terceiros (caugoes, 
depositos judiciais, depositos para recursos) e das operagoes de credito por 
antecipagao da receita (ARO) e pelos pagamentos de passivos financeiros 
remanescentes de exercicios anteriores (restos a pagar e consignagoes 
diversas). 

As referidas despesas correspondem a restituigao ou a entrega de valores arrecadados 

pelos entes federativos sob o titulo de receita extra-orgamentaria, que nao se constituem 

recursos do Estado. No entanto, esses valores ficam retidos em caixa por tempo 

determinado e nao representa aumento do ativo para o patrimonio publico. 

Kohama (2006) adiciona que os resgates de emprestimos e financiamentos devem ser 

liquidados em prazo inferior a 12 (doze) meses, pois os mesmos formam saidas 

compensatorias de entradas no ativo e passivo financeiro, respectivamente, isto e, os entes 
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publicos devem transferir o valor da despesa extra-orgamentaria dentro do exercicio 

financeiro para haver a devida compensagao entre receitas e despesas. 

Diante disso, percebe-se que a contabilidade publica e um instrumento que serve de 

controle para o acompanhamento das despesas, fornecendo demonstratives que apuram os 

valores efetivos para serem visualizados pelos usuarios da informagao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.6 A Lei de Responsabi l idade F i s c a l ( L R F ) 

2.6.1 Conceito 

Com o proposito de neutralizar os abusos da corrupgao nos orgaos publicos e permitir a 

sociedade a efetiva fiscalizagao dos impostos, os legisladores disciplinaram em uma lei 

complementar o que estava resguardado na Constituigao Federal de 1988 nos art. 163 e 

165 sobre o estabelecimento da materia financeira. 

Segundo Pires (2005, p. 173) a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) ou Lei Complementar 

n° 101/2000. 

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

Percebe-se que a LRF surgiu para mudar o comportamento dos administradores publicos 

brasileiros diante do gasto com o dinheiro publico, uma vez que estavam acostumados em 

elaborar o orgamento sem planejamento, bem como a executa-los sem o acompanhamento 

da sociedade, por isso a lei instituiu mecanismos mais rigorosos para coibir as fraudes nas 

tres esferas de governo. 

De acordo com Martins e Nascimento (2001, p.11) entende-se por LRF. 

A lei tern por escopo sedimentar o regime de gestao fiscal responsavel, 
mediante a implementagao de mecanismos legais que deverao nortear os 
rumos da Administragao Publica. Constitui, pois, um codigo de conduta 
gerencial a ser observado, doravante, na condugao da coisa publica. Traga 
limites, estabelece controle e oferece elementos balizadores acerca dos 
gastos publicos, bem como sobre o fluxo de recursos financeiros 
necessarios a sua efetiva realizagao. 
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Nesse sentido, Quadros e Palmieri (2000) observam que com o advento da Lei 

Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000, o governo brasileiro ficou com a missao de 

ser transparente tanto no planejamento como na execugao da gestao fiscal, o que para a 

sociedade significou uma grande mudanca, passando naquele momento a desfrutar das 

informagoes que mostram os destinos dos recursos publicos de cada comunidade, tornando 

assim, o proprio cidadao responsavel pela fiscalizagao dos gastos publicos de todas as 

esferas de governo. 

Para fundamentar nosso conhecimento sobre a definigao da LRF, Nascimento et al. (2001, 

apud SANTANA 2008, p. 27) sintetiza o concerto de responsabilidade fiscal desta Lei em 

quatro principios: Equilibrio: (nao gastar mais do que se arrecada); Planejamento: (planejar 

para executar); Transparencia: (prestar contas e informar a sociedade); Participagao: 

(governar com o cidadao). 

Para efeito desta lei, todos os governantes dos entes federativos (a Uniao, o Distrito 

Federal, os Estados e os Municipios), estao obrigados a cumprir as suas regras, para 

conseguir administrar com clareza e de maneira equilibrada as finangas publicas. E uma 

cultura implantada, voltada ao beneficiamento da sociedade. 

Entre as novidades que a LRF trouxe para promover maior transparencia a gestao publica e 

denominado de Relatorio Resumido de Execugao Orgamentaria (RREO). Este instrumento 

tern como objetivo, demonstrar atraves de demonstratives, a execugao das receitas e 

despesas a cada bimestre e deve ser utilizado por todos os entes publicos incluindo o 

Ministerio Publico. 

Segundo (Nascimento e Debus, p.84) o RREO e composto pelas seguintes pegas: 

• Balango Orgamentario; 

• Demonstrative da execugao das despesas por fungao/subfungao; 

• Demonstrative da receita corrente liquida; 

• Demonstrativo do resultado primario; 

• Demonstrativo dos restos a pagar por poder e orgao; 

• Demonstratives das receitas e despesa com manutengao e desenvolvimento 

do ensino; 

• Demonstrativo da receita de impostos e das despesas proprias com saude; 

• Demonstrativo simplificado do relatorio resumido da execugao orgamentaria. 

Portanto, observa-se a quantidade de demonstrativos que geram informagoes detalhadas e 

que evidenciam o desenvolvimento das realizagoes de um governo, podendo contribuir com 

a transparencia das informagoes que evidenciam como os recursos estao sendo utilizados. 
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2.6.2 Equilfbrio das contas publicas 

Diferente do que estabeleceu na Lei n° 4.320/64, a LRF tratou de defender o equilibrio das 

contas publicas atraves do chamado equilfbrio das contas primarias, demonstrada no 

Resultado Primario Equilibrado, e isto significa dizer que o equilibrio a ser buscado e o auto-

sustentavel, ou seja, aquele que prescinde de operagoes de credito e, portanto, sem 

aumento da divida publica (Debus e Nascimento, 2002). 

Em outras palavras, percebe-se que a LRF propos "gastar apenas o que se arrecada" para 

garantir o auto-desenvolvimento da economia brasileira. Entretanto, diante dessa 

constatacao e possivel pensar na seguinte indagacao, com a LRF sera que nenhum ente 

publico ira poder endividar-se? A resposta e: com certeza pode. Desde que dentro do limite 

da divida publica de todos os entes nacionais, conforme especificado o Capitulo VII da LRF. 

2.6.3 Do planejamento 

Primeiramente e necessario abordar a ideia de planejamento expressa nesse trabalho: 

Segundo Ferreira (2001, p.538) planejar e a acao ou efeito de planejar, ou seja, e a fungao 

ou servigo de preparagao do trabalho. 

A Constituigao Federal (CF) de 1988 estabelece leis de iniciativa do Poder Executivo, em 

seu art. 165: 

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabeleeerao: 
I- o piano plurianual; 
II- as diretrizes orgamentarias; 
III- os orgamentos anuais. 

O referido artigo esta relacionado aos instrumentos basicos de planejamento necessarios a 

programagao orgamentaria e financeira nas instituigoes publicas, com o objetivo de 

formalizar os pianos de governo, devendo essas leis serem elaboradas de acordo com os 

seguintes periodos. O Piano Plurianual (PPA) sera elaborado no primeiro ano do mandato 

do Executivo e tera vigencia de quatro anos. A Lei de Diretrizes Orgamentaria (LDO) e 

planejada a cada dois anos e orientara a elaboragao da lei do orgamento, e finalmente a Lei 

Orgamentaria Anual (LOA) que sua criagao se dara a cada exercicio financeiro. 
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2.6.3.1 Piano plurianual (PPA) 

Segundo o art. 165 da CF, a lei que institui o Piano Plurianual (PPA) estabelecera, de forma 

regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da Administragao Publica Federal para as 

despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de forma 

continuada. 

Andrade (2007, p.21) define esse instrumento assim: 

E um programa de trabalho elaborado pelo Executivo para ser executado no 
perlodo correspondente a um mandato politico, a ser contado a partir do 
exercicio financeiro seguinte ao de sua posse, atingindo o primeiro exercicio 
financeiro do proximo mandato. E a transformagao, em lei, dos ideais 
pollticos divulgados durante a campanha eleitoral, salientando os interesses 
sociais. 

O PPA constitui-se como um documento de importante para um sistema de planejamento de 

qualquer ente publico a longo prazo, razao pela qual todos os demais projetos devem 

obediencia aos direcionamentos, objetivos e metas nele estabelecido e tern como fim a 

segregagao de pianos de medio prazo que orientam a gestao de governo por quatro anos 

seguinte. Observa-se na LRF que o artigo que regulamenta o PPA (art.3°) foi vetado devido 

ao reduzido periodo de tempo para a elaboragao desse instrumento, por parte do Poder 

Executivo, como tambem a sua apreciagao pelo Poder Legislative no qual obrigava os 

legisladores devolverem o projeto de lei ate o encerramento do primeiro periodo da sessao 

legislativa ao Poder Executivo para realizar a sangao. 

2.6.3.2 Lei de Diretrizes Orcamentar ias (LDO) 

A Lei de Diretrizes Orgamentarias foi introduzida pela Constituigao Federal e a LRF tomou-a 

pega obrigatoria na gestao fiscal, ampliando sua importancia, e cuja vigencia e anual. 

A Constituigao Federal (CF) de 1988 em seu art. 165 § 2° estabeleee: 

§ 2° A lei de diretrizes orgamentarias compreendera as metas e prioridades 
da administragao publica federal, incluindo as despesas de capital para o 
exercicio subsequente, orientara a elaboragao da lei orgamentaria anual, 
dispora sobre as alteragoes na legislagao tributaria e estabelecera a polltica 
de aplicagao das agendas financeiras oficiais de fomento. 

Observa-se com isso, que a LDO tern a finalidade de guiar a elaboragao dos orgamentos 

anuais, de forma que servira para tragar as diregoes do piano de governo da administragao 

publica no qual se cumprira os objetivos, as diretrizes, e as metas determinados no PPA, 
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alem de incluir as despesas de capital para o exercicio subsequente e implantar a politica de 

aplicacao das agendas financeiras oficiais de fomento. 

Pires (2005, p. 177) descreve o que a LRF determina quanto a LDO atendendo o dispositivo 

da Constituigao que trata sobre: 

• equilibrio entre receitas e despesas; 

• criterios e forma de limitagao de empenhos; 

• normas relativas ao controle de custos e a avaliagao dos resultados 
dos programas financiados com recursos do orgamento; 

• condigoes e exigencias para transferencias de recursos a entidades 
publicas e privadas. 

Percebe-se nesta lei, a preocupagao com o planejamento para a obtengao de resultados 

economicos satisfatorios, pois a busca pelo equilibrio entre as receitas e despesas publicas 

de qualquer ente federativo e constante, fixando os criterios e a forma para redugao dos 

gastos, como tambem, promovendo maior rigidez nas condigoes e exigencias para 

transferencia de recursos a entidades publicas e privadas. 

Kohama (2006) menciona que o Poder Executivo encaminhara ao Legislativo o projeto de lei 

de diretrizes orgamentarias ate o dia 15 de abril de cada ano, sendo que os Estados 

deverao seguir os prazos de suas Constituigoes e os Municipios, das suas Leis Organicas. 

Para Pires (2005) o projeto de LDO e composto dos seguintes anexos: Anexo de Metas 

Fiscais e Anexos de Riscos Fiscais. 

Ainda segundo Pires (2005, p. 178) o anexo de metas fiscais devera confer os seguintes 

elementos: 

• avaliagao do cumprimento das metas relativas ao ano anterior; 

• demonstrativo das metas anuais, instrufdo com memoria e metodologia 
de calculo que justifique os resultados pretendidos, comparando-as 
com as fixadas nos tres ultimos exercfcios anteriores e evidenciando a 
consistencia delas com as premissas e os objetivos da politica 
economica nacional; 

• evolugao do patrimonio liquido, tambem nos tres ultimos exercicios, 
destacando a origem e a aplicagao dos recursos obtidos com a 
alienagao dos ativos; 

• avaliagao da situagao financeira e atuarial do regime proprio de 
previdencia social dos servidores publicos, se houver, e demais fundos 
e programas de natureza atuarial; 

• demonstratives da estimativa e compensagao da renuncia da receita e 
da margem de expansao das despesas obrigatorias de carater 
continuado. 
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Percebe-se que esses anexos servem para comparar o planejamento com a execugao dos 

orcamentos, como tambem verificar os resultados economicos ora atingidos pelas entidades 

publicas durante os exercicios. 

Conforme revela Pires (2005) o § 1° do art.4° da LRF introduziu o Anexo de Riscos Fiscais a 

LDO, no qual serao avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as 

contas publicas, informando as providencias a serem tomadas caso se concretizem. 

Normalmente esses riscos sao representados por demandas judiciais que poderao culminar 

em significativos pagamentos a serem efetuados pela Uniao, Estados, Municipios ou Distrito 

Federal. 

Observa-se que esse anexo da LDO representa um alerta para os entes que contraem 

dividas publicas durante os exercicios, quando nao existirem receita suficiente para tais 

compromissos, desenvolvendo despesas inesperadas que comprometem a saiide da 

administracao publica. 

2.6.3.3 Lei Orgamentaria Anual (LOA) 

A Lei do Orgamento estabelece a previsao das receitas e fixa as despesas a cada exercicio 

financeiro, incluindo as operagoes de credito autorizadas em lei, constituindo com isso a 

mais importante pega de planejamento orgamentario da administragao publica. 

A Constituigao Federal (CF) de 1988 trata em seu art. 165 que: 

§ 5° A lei orgamentaria anual compreendera: 
l-o orgamento fiscal referente aos Poderes da Uniao, seus fundos, orgaos e 
entidades da administragao direta e indireta, inclusive fundagoes instituidas 
e mantidas pelo poder publico; 
I l-o orgamento de investimento das empresas em que a Uniao, direta ou 
indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto; 
II l-o orgamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e 
orgaos a ela vinculados, da administragao direta ou indireta, bem como os 
fundos e fundagoes instituidos e mantidos pelo poder pubico. 
§ 8° A lei orgamentaria anual nao contera dispositivo estranho a previsao da 
receita e a fixagao da despesa, nao se incluindo na proibigao a autorizagao 
para abertura de creditos suplementares e contratagao de operagoes de 
credito, ainda que por antecipagao de receita, nos termos da lei. 

Observa-se, que a Lei Orgamentaria Anual (LOA) e composta de tres orgamentos, sendo: 

orgamento fiscal, orgamento de investimento e o da seguridade social, ela tambem contem a 

discriminagao da receita e da despesa publica, de maneira a identificar a politica economica 

financeira e o programa de trabalho do governo. E na LOA em que e estipulado o limite de 
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percentual de creditos adicionais suplementares, caracterizando-se como despesa 

autorizada 

Essa lei serve para eonsumar os objetivos planejados no PPA e LDO, de forma a serem 

executadas de maneira fiel as anteriores. Kohama (2006, p.38) afirma que "para viabilizar a 

concretizacao das situacoes planejadas no piano plurianual e, obviamente, transforma-las 

em realidade, obedecida a lei de diretrizes orgamentarias, elabora-se o Orgamento Anual, 

onde sao programadas as agoes a serem executadas, visando alcangar os objetivos 

determinados". 

A LRF em seu art.5° evidencia algumas disposigoes que devem ser observadas do projeto 

de lei orgamentaria anual. 

Art. 5 2 O projeto de lei orgamentaria anual, elaborado de forma compatfvel 
com o piano plurianual, com a lei de diretrizes orgamentarias e com as 
normas desta Lei Complementar: 

I - contera, em anexo, demonstrativo da compatibilidade da programagao 
dos orgamentos com os objetivos e metas constantes do documento de que 
tratao§ 1 2do art. 4 2; 
II - sera acompanhado do documento a que se refere o § 6- do art. 165 da 
Constituigao, bem como das medidas de compensagao a renuncias de 
receita e ao aumento de despesas obrigatorias de carater continuado; 
III - contera reserva de contingencia, cuja forma de utilizagao e montante, 
definido com base na receita corrente Ifquida, serao estabelecidos na lei de 
diretrizes orgamentarias. 

Nota-se que esses demonstratives devem ser acompanhados com o projeto de Lei 

Orgamentaria Anual, cujo encaminhamento ao Poder Legislativo sera ate quatro meses 

antes do encerramento do exercicio financeiro de cada ano e devolvido para sangao ate o 

encerramento da sessao legislativa. 

2.6.4 Da execugao orgamentaria do cumprimento de metas 

A Lei Complementar n° 101/2000 estabelece em seu art. 8° que: 

Art. 8° Ate trinta dias apos a publicagao dos orgamentos, nos termos em que 
dispuser a LDO e observando o disposto na alinea "c" do inciso I do art.40, 
que o Poder Executivo estabelecera a programagao financeira e o 
cronograma de execugao mensal de desembolso. 
Paragrafo unico. Os recursos legalmente vinculados a finalidade especifica 
serao utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculagao, 
ainda que em exercicio diverso daquele em que ocorrer o ingresso. 

Martins e Nascimento (2001) observam que a programagao financeira esta voltada para a 

aplicagao racional dos recursos publicos, constituindo a fase de execugao do orgamento ao 
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longo do exercicio fiscal, tratando-se de atividade continuada no tempo, que tornou-se 

vulneravel que os recursos fluam naturalmente, sem prejuizo do suprimento as unidades de 

execugao das despesas publicas, notoriamente ajustados as prioridades ditadas pelas 

demandas sociais, configura, pois uma etapa avancada do orgamento programa, 

constituindo assim o planejamento. 

Nascimento e Debus (2002, p. 31) explicam que: 

A frustragao no desempenho das receitas previstas para um bimestre 
importara na limitagao dos empenhos, na medida do decrescimo no 
ingresso, da receita efetivamente arrecadada. Em outras palavras, 
considerando que a realizagao das despesas programadas dependera das 
receitas arrecadadas, a nao realizagao das receitas esperadas importa na 
impossibilidade de realizar determinadas despesas, ou seja, nao havendo a 
arrecadagao prevista, partes das despesas programadas nao poderao ser 
executadas. 

Nesse sentido, a execugao orgamentaria se dara atraves do cumprimento da programagao 

financeira, visto que, a efetivagao das despesas so ocorrera de acordo com a realizagao das 

receitas, ou seja, nao possuindo recursos os orgaos publicos ficam impossibilitados de 

acordarem com qualquer gasto que comprometa o orgamento financeiro, desde que tenha 

saldo suficiente para tal fato. 

2.6.5 Da receita publica 

Segundo Pires (2005) para a constituigao da receita publica, sao necessarios requisitos 

primordiais para a instituigao referente a responsabilidade na gestao fiscal, sendo a previsao 

e o efetivo recolhimento de todos os tributos de competencia constitucional do ente publico. 

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Publico da STN o 

reconhecimento da receita orgamentaria ocorre no momento da arrecadagao, nos termos do 

art.35 da Lei n° 4.320/1964 e decorre do enfoque orgamentario dessa lei, tendo por objetivo 

evitar a execugao das despesas orgamentarias ultrapasse a arrecadagao efetiva. 
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2.6.5.1 Previsao e arrecadagao da receita 

Nascimento e Debus (2002) afirmam que, na instituieao, a previsao e a efetiva arrecadagao 

de todos os tributos sao destacadas pelo texto da LRF como requisito essencial da 

responsabilidade na gestao fiscal. O descumprimento dessa norma tera como consequencia 

a imediata suspensao das transferencias voluntarias ao ente publico que se mostrar 

negligente nessa questao. 

O art. 13 da LRF determina que o Poder Executivo deva ate trinta dias apos a publicacao do 

orcamento anual, efetuar o desdobramento das receitas em metas bimestrais de 

arrecadagao, informando quais medidas serao adotadas para o combate a sonegacao, a 

eobranca da divida ativa e os creditos executaveis pela via administrativa. Compreende-se a 

importancia dessa medida, visto que tais metas bimestrais de receita servirao de parametro 

para a limitacao de empenho e movimentacao financeira. 

2.6.5.2 Renuncia de receita 

Segundo Lima (2001) a renuncia de receita nao prejudicara os resultados propostos na LDO 

se em compensagao a perda das receitas seja compensada com acoes que resultem no 

aumento da receita tributaria propria (elevacao de aliquotas, ampliacao da base de calculo). 

Ex.: isencao de IPTU para um bairro pobre tera, em contrapartida, a elevacao do valor venal 

dos imoveis de um bairro rico. 

Assim o art. 14 da LRF (2000) diz que a concessao ou ampliacao de incentivo ou beneficio 

de natureza tributaria da qual decorra renuncia de receita, devera esta acompanhada de 

estimativa do impacto orcamentario-financeiro no exercicio em que deva iniciar sua vigencia 

e nos dois seguintes, bem como atender ao disposto na lei de diretrizes orgamentarias e a 

pelo menos uma das seguintes condigoes. 

I- demonstragao pelo proponente de que a receita foi considerada na 
estimativa de receita da lei orgamentaria, na forma do art. 12, e de que nao 
afetara as metas de resultados fiscais previstas no anexo proprio da lei de 
diretrizes orgamentarias; 
II- estar acompanhada de medidas de compensagao, no periodo 
mencionado nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA caput, por meio do aumento de receita, proveniente da 
elevagao de aliquotas, ampliagao da base de calculo, majoragao ou criagao 
de tributo ou contribuigao. 
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A pratica indiscriminada dos chamados "incentivos fiscais" e prejudicial as finangas de 

qualquer ente publico, e deve esta sujeita a regras disciplinadoras. Esse incentivo so torna-

se viavei quando provocam desenvolvimento da economia e geram empregos e rendas em 

localidades onde sao concedidos. 

De acordo com Motta e Fernandes (2001) a LRF restringiu as condigoes para concessao ou 

ampliacao de incentivo ou beneficio de natureza tributaria dos entes publicos do qual 

decorra renuncia de receita (a figura da renuncia e bem definida no § 1°). Em caso de vir 

acontecer, o ato devera esta acompanhado de estimativa do impacto orcamentario-

financeiro em tres exercicios: o de inicio de vigencia e os dois subsequentes, e ainda devera 

atender ao disposto na LDO. Trazendo tudo isso para nossa realidade, geralmente acontece 

renuncia de receita em municipios que possuem grandes potencialidades para as empresas 

instalar-se, pois atraves das mesmas os municipios diminuem a sua arrecadagao e em 

contrapartida geram renda e crescimento para a sociedade. 

2.7.1 Da despesa publica 

Os art. 16 e 17 da LRF, consideram as geracoes de despesa nao autorizadas, irregulares e 

lesivas ao patrimonio publico, quando nao inseridas nas leis orcamentarias, sejam elas, 

PPA, LDO e LOA. 

Acerca disso Klair (2001) afirma que a LRF impoe restricoes as despesas nao previstas, 

fazendo com que o Executivo elabore uma proposta orgamentaria mais cuidadosa e realista. 

O ordenador da despesa passa a assumir maior responsabilidade, pois tera de declarar que 

o aumento da despesa foi previsto na Lei Orgamentaria Anual, na Lei de Diretrizes 

Orgamentarias, e no Piano Plurianual. 

2.7.1.1 Da geracao da despesa 

Segundo Nascimento e Debus (2002, p.37) a geragao de despesa conforme trata a LRF 

dispoe que: 

A regra basica da LRF (art. 15), para todo e qualquer aumento de despesa 
pode ser assim traduzida: toda e qualquer despesa que nao esteja 
acompanhada de estimativa do impacto orgamentario-financeiro nos tres 
primeiros exercicios de sua vigencia, da sua adequagao orgamentaria e 
financeira com a LOA, o PPA e a LDO e, no caso de despesa obrigatoria de 
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carater continuado, de suas medidas compensatorias, e considerada: nao 
autorizada, irregular e lesiva ao patrimonio publico. 

Diante disso, percebe-se que a LRF exige que toda despesa orcamentaria esteja contida no 

PPA, na LDO e na LOA demonstrando total previsao nesses instruments de planejamento. 

Alem disso, faz-se necessario que toda despesa de carater continuado seja acompanhada 

de estimativa dos tres primeiros exercicios de sua vigencia, objetivando demonstrar o 

impacto sobre o orgamento financeiro. 

Conforme trata Klair (2001. p.38) "para as despesas ser compatfvel com a Lei Orcamentaria 

Anual, a despesa deve ter dotagao especifica e suficiente ou estar abrangida por credito 

generico," isto e, nao tendo dotagao especifica para as despesas orcamentarias, nem 

abertura de credito especial para o objetivo, a ag io nao devera ser realizada devido 

constituir despesa sem autorizagao. 

2.7.1.2 Dos limites com pessoal 

De acordo com a Constituigao Federal (CF) de 1988 o art. 169 a despesa com pessoal ativo 

e inativo da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios nao podera exceder os 

limites estabelecidos em lei complementar. 

Com o advento da lei LC n° 101/2000 que em seus art. 19 e 20 definiu-se bem o 

estabelecimento dos gastos com despesas de pessoal: 

Art. 19. Para os fins do disposto nocapufdo art. 169 da Constituigao, a 
despesa total com pessoal, em cada periodo de apuragao e 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). 
Art. 20. A repartigao dos limites globais do art. 19 nao podera exceder os 
seguintes percentuais: 
I - na esfera federal: a) 2,5% (dois inteiros e cinco decimos por cento) para o 
Legislativo, incluido o Tribunal de Contas da Uniao; b) 6% (seis por cento) 
para o Judiciario; c) 40,9% (quarenta inteiros e nove decimos por cento) 
para o Executivo, destacando-se 3% (tres por cento) para as despesas com 
pessoal decorrentes do que dispoem os incisos XIII e XIV do art. 21 da 
Constituigao e o art. 31 da Emenda Constitutional n e19, repartidos de 
forma proporcional a media das despesas relativas a cada um destes 
dispositivos, em percentual da receita corrente Ifquida, verificadas nos tres 
exercicios financeiros imediatamente anteriores ao da publicagao desta Lei 
Complementar; d) 0,6% (seis decimos por cento) para o Ministerio Publico 
da Uniao; 

II - na esfera estadual: a) 3% (tres por cento) para o Legislativo, incluido o 
Tribunal de Contas do Estado; b) 6% (seis por cento) para o Judiciario; c) 
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49% (quarenta e nove por cento) para o Executivo; d) 2% (dois por cento) 
para o Ministerio Publico dos Estados; 
III - na esfera municipal: a) 6% (seis por cento) para o Legislativo, incluido o 
Tribunal de Contas do Municipio, quando houver; b) 54% (cinquenta e 
quatro por cento) para o Executivo. 

Percebe-se que existe uma variacao nos percentuais por cada esfera, nao podendo haver 

compensagao entre os Poderes. Assim por exemplo, se o Poder Legislativo utiliza 4% do 

limite, fato esse que nao autoriza o Poder Executivo Municipal a gastar 55%, e vice-versa. 

Nesse sentido Tavares (1999) observa que as despesas com folha de salarios de 

funcionarios publicos e de beneficios aos ja aposentados sempre constituiram questao 

crucial para o ajuste estrutural das contas do conjunto do setor publico no Brasil. Essa 

preocupacao deveu-se aos excessivos gastos com folha de pagamentos, em sacrificio aos 

demais setores da administragao publica antes de terem fixados esses limites na LRF, 

deixando os atendimentos das demandas sociais com prejuizos. 

A apuragao desses gastos com pessoal sera feita com base em um periodo de 12 meses. O 

demonstrativo com a apuracao desses limites deve constar no Relatorio de Gestao Fiscal 

(RGF) de acordo com a secao IV da LRF elaborados semestralmente. Com isso, nos termos 

do art. 55 § 2 s o relatorio sera publicado ate trinta dias apos o encerramento do periodo a 

que corresponder, com amplo acesso ao publico, inclusive por meio eletronico. 

2.8.1 Limites constitucionais em educacao e saude 

Saude e educagao sao denominadas os servigos de maior importancia e essenciais para o 

bem-estar da sociedade. Nesse sentido, a CF/1988 em seu art. 212, estabelece limite 

minimo para gasto com a educagao na administragao publica: 

Art 212. A Uniao aplicara, anualmente, nunca menos de dezoito, e os 
Estados, o Distrito Federal e os Municipios vinte e cinco por cento, no 
minimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de 
transferencias, na manutengao e desenvolvimento do ensino. 

E notavel que a CF impos limites a todos os orgaos publicos para o financiamento da 

educagao basica, atraves dos recursos proprios arrecadados e transferencias 

governamentais dos entes, fazendo com que priorizasse esse setor para que os gestores 

invistam cada vez mais no ensino, e percebem que a educagao e vista como instrumento de 

desenvolvimento economico-social para o pais. 
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O limite minimo para gasto com a saude foi instituido pela Emenda Constitucional n°29/2000 

de 13 de setembro de 2000, que seu art. 7 definiram-se os percentuais que deverao ser 

atingidos pelos entes publicos. 

Art. 7° O Ato das Disposigoes Constitucionais Transitorias passa a vigorar 
acrescido do seguinte art. 77: 
II - no caso dos Estados e do Distrito Federal, doze por cento do produto da 
arrecadagao dos impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que 
tratam os arts. 157 e 159, inciso I, alfnea a, e inciso II, deduzidas as 
parcelas que forem transferidas aos respectivos Municipios; e (AC) 
III - no caso dos Municipios e do Distrito Federal, quinze por cento do 
produto da arrecadagao dos impostos a que se refere o art. 156 e dos 
recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alineazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA b e § 3°. 

Conforme trata Andrade (2007) a aplicabilidade de parte da arrecadagao dos impostos e 

transferencias que chega para os municipios passou a ser destinada a aplicagao nas agoes 

e servigos publicos de saude. Antes nao havia nenhuma legislagao federal que exigisse a 

aplicagao de percentual minimo na saude, porem apenas em alguns municipios essa 

exigencia ja existia em Lei Organica Municipal. 

O estabelecimento de limites de percentuais, tanto na educagao como na saude da 

administragao publica, e fruto do atendimento das exigencias da sociedade, que sofriam 

com as pessimas condig5es oferecidas a populagao nas agoes de saude e educagao. 

2.9.1 Lei de crimes fiscais 

A Lei n° 10.028 foi criada para alterar e adicionar aos marcos legais que regram a 

Administragao Publica novos artigos que permitam apurar e punir toda e qualquer violagao a 

LRF, sendo a mesma e conhecida como Lei de Crimes Fiscais sendo promulgada em 19 de 

outubro de 2000. A referida lei veio alterar o Decreto-Lei n° 2.428, de 07 de dezembro de 

1940 - Codigo Penal, a Lei n° 1.079, de 10 de abril de 1950, e o Decreto-Lei n° 201, de 27 

de fevereiro de 1967. 

O nao cumprimento das normas disciplinadas na referida lei sujeita o titular do Poder ou os 

orgao a punigoes que poderao ser, dentre outras: impedimento da entidade para o 

recebimento de transferencias voluntarias; proibigao de contratagao de operagoes de credito 

e de obtengao de garantias para a sua contratagao; pagamento de multa com recursos 

proprios (podendo chegar a 30% dos vencimentos anuais) do agente que Ihe der causa; 

inabilitagao para o exercicio da fungao publica por um periodo de ate cinco anos; perda de 

cargo publico; cassagao de mandato; e prisao. 
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3 D E S C R I C A O E A N A L I S E D E D A D O S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Antes da apresentagao da analise e discussao dos resultados, faz-se necessario conhecer 

um pouco sobre cada municipio nos quais foram entrevistados os gestores de cada um 

deles. 

3.1 Caracter izacao dos municipios invest igados 

Os Municipios de Sao Jose da Lagoa Tapada, Aparecida, Sao Francisco e Vieiropolis/PB 

estao localizados na mesorregiao do Sertao Paraibano e na microrregiao de Sousa/PB, que 

possuem uma economia baseada na agricultura e pecuaria. 

Os recursos financeiros do Poder Publico Municipal sao compostos por transferencias 

constitucionais, devido suas arrecadagoes proprias serem consideradas infimas em relacao 

ao total das receitas orgamentarias. Esses municipios, segundo informagoes do Tesouro 

Nacional enquadram-se no coeficiente 0.6 de receita para repasse de transferencias 

constitucionais. 

3.2 Apresentacao dos dados coletados 

Os resultados da pesquisa foram obtidos atraves de um formulario de entrevista, o qual 

apresentava tres variaveis como objetivos distintos: a primeira, Caracteristicas dos 

entrevistados, com o objetivo de tragar o perfil dos sujeitos da pesquisa; a segunda, 

Conhecimentos especificos sobre a L R F , buscou avaliar o grau de conhecimento dos 

gestores quanta aos termos da LRF; e, a terceira, Planejamento das agoes do governo 

municipal, cujo intuito era verificar a influencia da LRF no planejamento da gestao 

municipal. 

A seguir, estao descritos e analisados os dados obtidos por meio da realizagao da 

entrevista, ocorrida no periodo de 20 e 23 de maio de 2011. 
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3.2.1 Caracter is t icas dos entrevistados 

Inicialmente pretendeu-se conhecer o perfil dos gestores politicos que estavam sendo 

entrevistados, e considerados como sujeito da pesquisa. Observou-se que, do total de 

4(quatro) entrevistados, todos sao do genero masculino, representando 100% (cem por 

cento) da amostra. 

O segundo questionamento foi quanto a faixa etaria dos respondentes, no qual observa-se 

na Tabela 1 seguinte, que 50% dos entrevistados sao pessoas com idade entre 30 e 45 

anos, 25% possuem menos de 30 anos e 25% tern entre 46 e 55 anos. 

Tabela 1 Faixa etaria dos entrevistados 

Idade N° de gestores politico % 

Menos de 30 1 25 

Entre 30 e 45 2 50 

Entre 46 e 55 1 25 

Acima de 56 0 100 

Total 4 100 

Fonte: Dados da pesquisa. 

O terceiro questionamento foi quanto a titulacao dos respondentes. De acordo com a Tabela 

2 seguinte: 50% dos entrevistados sao graduados, 25% sao especialistas e 25% estao 

cursando o Ensino Superior. O grau de instrugao de administradores contribui para que o 

mesmo exerca um trabalho eficiente e auxilie na busca de solucoes inteligentes. 

Tabela 2 Titulacao dos entrevistados 

Titulacao N° de gestores politico % 

Graduacao 2 50 

Especializacao 1 25 

Mestrado 0 -

Doutorado 0 -

Outro 1 25 

Total 4 100 

Fonte: Dados da pesquisa. 

O quarto questionamento foi relacionado quanto a profissao dos respondentes, que obteve-

se as seguintes respostas, sao eles: Medico, Professor licenciado pelo Curso de Historia, 

Bacharel em Direito e Estudante do Curso de Administragao. 

O quinto questionamento foi quanto ao tempo de experiencia na gestao publica, no qual 

obteve-se as seguintes respostas: 50% dos respondentes possuem experiencia nessa area 
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de gestao publica em media de 5 a 10 anos, 25% deles estao atuando de 2 a 4 anos; e o 

restante dos gestores tern acima de 10 anos de experiencia nessa atividade. 

Tabela 3 Tempo de experiencia na gestao publica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Experiencia N° de gestores politico 

Menos de 1 ano 

Ate 2 anos 

2 a 4 anos 

5 e 10 anos 

Acima de 10 anos 

Outro 

0 

0 

1 

2 

1 

0 

25 

50 

25 

Total 100 

Fonte: Dados da pesquisa 

O sexto questionamento corresponde ao espaco de tempo que se encontram os 

respondentes no cargo de gestor, adquirindo-se as seguintes respostas: 50% desses 

gestores estao acima de 04(quatro) anos nessa fungao e 50% estao de 2 a 4 anos 

exercendo esse cargo. Verifica-se que parte dos gestores estao exercendo o cargo de 

prefeito durante o periodo de 2(dois) mandatos eletivo consecutivos. 

Tabela 4 Espago de tempo nesse cargo 

Tempo | N° de gestores politico zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0/ 

/o 

Menos de 1 ano 0 

Ate 2 anos 0 

2 e 4 anos 2 50 

Acima de 4 anos 2 50 

Outro 0 

Total 4 100 

Fonte: Dados da pesquisa. 

3.3 Conhec imentos espec i f icos sobre a L R F 

Apos a caracterizagao dos gestores publicos da microrregiao de Sousa/PB, buscou-se 

avaliar o grau de conhecimento dos gestores quanto aos termos da LRF. 

Com base na pesquisa, quando indagados sobre como classificam e a que atribui os 

conhecimentos especificos que possuem da LRF, verificou-se o seguinte: 2(dois) dos 

gestores responderam que classificam o seu conhecimento sobre a LRF suficiente apenas 

para ler, 1 (um) falou ter um bom conhecimento da LRF, e o outro, admite ter pouco contato 
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com a lei. No entanto, vincula-se esse conhecimento a experiencia adquirida ao logo dos 

anos como administrador publico, como tambem atraves de orientacoes adquiridas com os 

assessores juridicos, e participando de cursos de capacitacao. Nesse contexto, o Quadro 1 

com a transcricao das falas dos gestores. 

Quadro 1 Atribuigao do conhecimento sobre a LRF 

"A fungao que exergo e o exercicio da cidadania". 

"Fui Secretario de Finangas por oito anos e atualmente estou como prefeito, essas experiencias me 
fizeram ter um bom conhecimento da lei, adquirido no dia a dia, muitas vezes com os nossos erros, 
como tambem participando de alguns cursos de formagao promovidos pelo TCE e FAMUP, dentre 
outros" 

"O conhecimento atraves da imprensa, leituras e assessores juridicos". 

"O pouco conhecimento sobre a LRF que adquiri foi atraves da rotina do meu trabalho. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Quanto a importancia de seguir todos os requisitos da LRF, sem levar em conta a questao 

da obrigatoriedade, todos os sujeitos responderam que e revelante respeitar todos os 

requisitos da LRF independente de serem obrigatorios ou nao. 

Nota-se claramente nas falas seguintes que os gestores tern consciencia de que as leis sao 

elaboradas nao so para garantir o exercicio da forga, mas para cumprir com o seu papel de 

orientadora, direcionando as agoes de forma responsavel e baseada nos principios da 

moralidade, impessoalidade e eficiencia. 

Quadro 2 Importancia de seguir todos os requisitos da LRF 

"Temos que respeitar as leis, pois elas disciplinam a gestao municipal". 

"A Lei de Responsabilidade Fiscal serve para nortear e lembrar que nossas agoes devem estar 
pautadas pela responsabilidade, eficiencia, moralidade publicidade e principalmente legalidade. 
Como bem objetivam todas as leis, ela esta ali nao so para punir o mal gestor, mas para orientar 
aqueles que agem muitas vezes por desconhecimento e mal assessoria. E importante seguir sim 
seus requisitos, mas acima de tudo e importante que os preceitos de honestidade e austeridade que 
a lei exige estejam presentes na caracteristica moral do gestor". 

"Por ser um importante instrumento legal a todos os gestores publicos e vereadores e que contribui 
para o melhor desempenho no cumprimento de nossas fungoes". 

"A Lei de Responsabilidade Fiscal deve ser levada em consideragao todos os seus requisitos e nao 
so os da obrigatoriedade, pois, os gestores publicos que seguirem a lei de ponta a ponta, nao terao 
problemas com suas contas anuais e nao responderao nenhum tipo de processo penal". 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Perguntados sobre o que a LRF representa em sua atuagao como gestor publico, verificou-

se que: 2(dois) dos gestores responderam que a lei funciona como instrumento de auxilio ao 



50 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

planejamento das agoes publicas, e os outros 2(dois) falaram que fornece transparencia as 

agoes publicas. 

Nas falas seguintes, percebe-se que a LRF ajuda a ordenar os pianos com seriedade para a 

realizagao das agoes da administragao publica, comprometidos com a integridade da coisa 

publica. Alem disso, a lei foi instituida para tornar publico todos os atos e fatos promovidos 

pela gestao publica para que a sociedade tome conhecimento dos destinos do dinheiro 

publico. 

Quadro 3 Significagao da LRF para os gestores 

"Ela nao dificulta, e sim auxilia e cria normas para administrar com seriedade as agoes publicas". 

"A lei de responsabilidade fiscal, alem de indicar obrigagoes e responsabilidade, para os gestores 
serve de orientagao para o cumprimento e cuidado da coisa publica. Por esse motivo ela muitas 
vezes se apresenta como um instrumento de auxilio ao planejamento das agoes como tambem pode 
ser um objeto de transparencia das ag5es do governo". 

"A LRF veio para implantar um sistema de planejamento que possibilite a transparencia da gestao 
publica". 
"A lei de responsabilidade fiscal deve ser entendida como instrumento de auxilio nas agoes publicas e 
nao como uma lei que dificulta as agoes, pois, ela apresenta mecanismos que da uma maior 
funcionalidade na gestao publica alem da exigencia da transparencia publica que para o gestor e de 
suma importancia e que atraves da transparencia o gestor adquire tambem, uma grande credibilidade 
com a populagao em geral". 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Quando indagados os respondentes sobre caso os aspectos acordados na LRF tivessem 

carater de orientagao e nao de obrigatoriedade, se estes estariam sendo seguidos, para 

tanto evidenciou-se o seguinte: 3(tres) pessoas da amostra responderam que sim, e apenas 

1(uma) respondeu que nao. 

Os gestores justificaram suas respostas a favor, porque a lei representa um instrumento 

importante para a orientagao das agoes a serem construidas, de acordo com o que e 

correto, e e necessario para conduzir uma administragao responsavel. Porem, por outro lado 

um gestor posicionou-se de forma contraria, justificando-se que ainda existem forgas 

contrarias que se opoem a cumprir as determinagoes contidas na LRF. 
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Quadro 4 Carater de orientagoes e nao de obrigatoriedade a LRF 

"E importante ter consciencia das normas preconizadas na lei que sao positivas para a pratica de 

uma boa gestao". 

"Todos os colegas prefeitos aos quais me relaciono apresentam caracteristicas e pensamentos 
semelhantes ao comprometimento com erario publico. Continuo dizendo que a lei nos orienta e nos 
dispoe de informagoes daquilo que devemos cumprir. Muitas vezes as normas contidas na lei nao sao 
cumpridas nao so por irresponsabilidade do gestor, e sim por diversos outros fatores como por 
exemplo, a queda de receita que faz com que o planejamento e a responsabilidade fiscal seja 
comprometida e realizada de forma insuficiente". 

"Sua necessidade e utilidade, sua caracteristica de marco do progresso social e politico da sociedade 
brasileira, sao incontestaveis na condugao da gestao publica responsavel". 

"Existe uma grande resistencia por parte dos gestores em atender as exigencias da lei, mesmo 
sabendo que e obrigatoria e que podem ser penalizados, portanto, se a lei apresentasse um carater 
orientador os gestores nao davam nenhuma importancia pela sua materia". 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Para aqueles que tern afinidade com a LRF, sabem que se nao forem cumpridas suas 

determinagoes os gestores serao penalizados. Neste sentido, indagados aos entrevistados 

se tern conhecimento e quais sangoes sao exigidas dos gestores publicos no caso de 

descumprimento da LRF, todos admitiram conhecerem as penalidades estabelecidas, e logo 

citaram: Cassagao de mandato, muitas, perda de poderes para exercer fungao publica, 

prisao, entre outros. Com isso, percebe-se que demonstram ter consciencia das punigoes 

que o gestor pode-se deparar quando houver algum desvio dos objetivos da lei. 

O quadro 5 a seguir expoe o conhecimento dos entrevistados: 

Quadro 5 Sangoes impostas aos gestores pelo descumprimento da LRF 

"Improbidade administrativa, cassagao e muitas" 

"Das punigoes fiscais, que correspondem ao impedimento do ente para o recebimento de 
transferencias voluntarias, a contratagao de operagoes de credito e a obtengao de garantias para a 
sua contratagao e, as sangoes penais, que envolvem o pagamento de multa com recursos proprios 
(podendo chegar a 30% dos vencimento anuais), a inabilitagao para o exercicio da fungao publica por 
um periodo de ate 5 anos, a perda do cargo publico e a cassagao de mandato, e, finalmente a 
prisao". 

"Crime de improbidade administrativa, crime de responsabilidade que implicam na perda do cargo e 
cassagao dos direitos politicos, dentre outros". 

"Entre muitas sangSes destacam-se; 
Impedimento da entidade para o recebimento de transferencias voluntarias; 
Proibigao da contratagao de operagoes de credito e de obtengao de garantias para sua contratagao; 
Pagamento de multa com recursos proprios podendo chegar ate 30% dos vencimentos anuais do 

gestor; 
Perda do cargo publico; Prisao, detengao ou reclusao". 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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3.4 Planejamento das a c o e s do governo municipal zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Referindo-se ao planejamento, foi perguntado aos sujeitos da pesquisa se realizam o 

planejamento de suas agoes observando as normas impostas pela LRF, obteve-se como 

resultado o seguinte: todos os entrevistados da amostra responderam que sim e 

comentaram que dentre os aspectos abordados no planejamento da gestao municipal. 

Percebe-se que apenas um chefe do Poder Executivo frisou os limites constitucionais e de 

pessoal, os demais citaram que realizam audiencias publicas para planejamento do 

orgamento do municipio, mas nao explicaram quais os conteudos que sao inseridos nesses 

pianos. Como podem ser observadas no Quadro 6: 

Quadro 6 Planejamento das agoes observando as normas da LRF 

"Limites Constitucionais, datas a serem cumpridas e limites com pessoal" 

"Realizo em minha administragao as audiencias publicas para elaboragao do PPA, LDO e da LOA, 
assim como determina a LRF e a CF, porem observo uma dificuldade de realizar o que e planejado, 
pois o financeiro muitas vezes nao acompanha o que esta previsto no orgamento ficando dificil 
cumprir o que fora determinado". 

"O planejamento das agoes tera que incluir todas as despesas da administragao, inclusive os 
investimentos, alem da possibilidade de uso de credito a que se pode recorrer". 

"O planejamento das agoes do governo sao feitas em audiencias publicas na elaboragao da Lei de 
Diretrizes Orgamentarias e da Lei Orgamentaria Anual". 

Fonte: Dados da pesquisa. 

O Quadro 7 mostra as opinioes dos gestores quando interrogados sobre que aspectos da 

LRF tern interferido no planejamento das agoes do municipio para o atendimento das 

demandas da populagao, para alcangar esse objetivo obteve-se as seguintes respostas: os 

compromissos para atingir os limites com saude, educagao e folhas de pagamento. De 

acordo com os entrevistados esses limites dificultam a execugao de investimentos em outras 

areas que precisam dos servigos e os municipios nao tern recursos suficientes para atender 

todos os pedidos da populagao. 

Observa-se ainda que existe um gestor que afirma que a LRF nao tern interferido nas 

estrategias do governo. 
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Quadro 7 Aspectos da LRF que tem interferido no planejamento das acoes do municipio 

"Percentual de limites com pessoal e nepotismo" 

"Como foi dito anteriormente as audiencias publicas para elaboragao das pecas orcamentarias da 
nossa administracao procuram atender as demandas da populagao ate porque sao abordadas por 
ela, e preciso ressaltar tambem que vivendo em uma cidade pequena fica facil conhecer os 
problemas mais serios da sociedade". 

"Os limites de saude e educagao quando ficamos geralmente com pouco recurso para as outras 
areas principalmente os investimentos". 

"A LRF nao tem interferido no planejamento das agoes municipais". 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Os gestores quando indagados sobre as dificuldades de aplicagao da LRF na sua atuagao 

como gestor publico, eles responderam o seguinte: todos revelaram que sentem dificuldades 

para atender as normas impostas pela LRF. Logo, verifica-se de acordo com as respostas 

dos entrevistados, que os desafios sao diversos, entre eles: as oscilagoes das receitas 

publicas, falta de colaboradores qualificados para instruir os gestores quanto aos ditames da 

lei, como tambem, enfrentam dificuldades em controlar o municipio quanto aos limites 

percentuais estipulados pela LRF, em relagao as despesas com pessoal. 

Quadro 8 Dificuldades dos gestores publicos em aplicar a LRF 

"Por conta da questao cultural da populagao, pelos vfcios que existem, como tambem dificuldade dos 

recursos que sao escassos para os pequenos municipios que nao tem arrecadagao propria". 

"A principal dificuldade de aplicar a LRF se da pela inconstancia das receitas publicas, e dificil fazer 
um planejamento de pagamento, por exemplo, quando se depara com a necessidade imediata e 
derrepente acontece uma queda nas receitas, nesses casos e dificil gastar menos do que e 
arrecada". 

"Falta de conhecimento, assessoria qualificada e convencimento da populagao". 

"Uma das principais dificuldades em aplicar a LRF e manter o equilfbrio do limite de pessoal 

prudencial exigido na LRF, pois, o municipio tem um numero de funcionarios efetivo muito elevado". 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Questionados sobre ate que ponto a LRF contribui com melhorias para o municipio e quais 

seriam os principais aspectos em termos de melhorias identificadas na atual gestao, obteve-

se as seguintes respostas: apenas um gestor referenciou em sua fala ate que ponto a lei 

contribui com essa melhoria, no entanto, a lei colabora ate o ponto de fazer com que o 

municipio cumpra os limites estabelecidos com as despesas de saude e educagao. 

Quanto aos beneficios que a LRF trouxe para os municipios e as observadas na atual 

gestao foram citadas as seguintes: ordenou a administragao publica municipal, aproximou a 

sociedade do governo para elaborar juntos o planejamento das agoes das politicas publicas, 

como tambem implantou o controle dos recursos publicos por parte dos cidadaos e do 
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proprio gestor, atraves do processo de transparencia da acao governamental. Conforme 

observa-se no Quadro 9: 

Quadro 9 Ate que ponto a LRF contribui e quais melhorias identificadas na atual gestao 

"Organizacao da administragao, visto que, e a LRF e algo que impoe normas legais a seguir". 

"A melhoria e a participagao da sociedade nas discussoes administrativas e na prestagao de contas 
dos recursos, no momento em que elas participam dos conselhos municipais estao de certa forma se 
integrando com a administragao". 

"Planejamento, transparencia, zelo, alem de deixar o gestor e todo governo mais vigilante aos 
recursos e patrimonio do municipio". 

"A LRF contribui de forma direta na gestao municipal, pois, quando o gestor cumpre com os limites de 
saude e educagao exigidos na lei, consequentemente, trara grandes melhorias para a populagao, ou 
seja, um melhor e mais intenso atendimento medico hospitalar, mais medicamentos, como tambem, 
um ensino de qualidade e uma maior capacitagao dos profissionais do ensino". 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Os respondentes opinaram ainda sobre algum aspecto da LRF que resultaria em alguma 

alteragao, estes sugeriram mudangas que estao elencadas no Quadro 10. 

Do ponto de vista dos entrevistados ve-se na primeira fala, que o pesquisado refere-se a 

falta de transparencia no conteudo da lei para que o gestor possa entender o que tem 

permissao e o que e proibido na administragao publica. Sugere, entao, sua simplicidade e 

diminuigao da linguagem tecnica. Na segunda fala e sugerido ponderamento no quesito 

restos a pagar, pois em epocas de crises pode haver um desequillbrio nos pequenos 

municipios devido a diminuigao na arrecadagao das reeeitas. Na fala do terceiro sujeito, o 

gestor sugere que sejam aplicadas as exigencias da LRF tambem aos governadores e 

Presidente da Republica, em que comete um equivoco, pois a lei foi instituida para todos os 

administradores dos entes federativos, sejam (Uniao, Distrito Federal, Estados e 

Municipios). 

Por ultimo, a quarta fala opina que se fosse frisada a questao do saneamento basico nos 

municipios para resolve-se este problema que existe a muitos anos nesse pais. 
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Quadro 10 Se pudesse opinar sobre aspectos da LRF, quais seriam os pontos abordados 

"Clareza nas questoes do que pode e nao pode realizar". 

"Gostaria de houvesse uma maior flexibilidade no tocante aos restos a pagar quando se observar 
principalmente uma queda brusca dos repasses do municipio". 

"Que fosse aplicada e exigida tambem para governador e Presidente da Republica e nao somente a 
prefeito". 

"A LRF ja e muita complexa e dificil de ser cumprida, porque os municipios ja vem em grandes 
dificuldades financeiras, mas, uma alteragao que caberia bem, era a exigencia da execugao de um 
valor anual com recursos proprios para o municipio gastar na area de saneamento basico, pois, ainda 
existe muita coisa pra ser feito nesta area". 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Questionados, quanto as medidas tomadas em sua(s) gestao(oes) em realizagao ao 

desequilfbrio financeiro entre receitas e despesas, constatou-se que os gestores apontaram 

as seguintes providencias: redugao de despesas em geral e a elaboragao de um novo 

planejamento para ajustar o controle das receitas e despesas. 

Quadro 11 Quais as medidas adotadas quando ocorre o desequilibrio entre receitas e despesas 

"Retengao de despesas, um novo planejamento e melhoria nas agoes da administragao". 

"Procuro fazer reunioes constantes com a equipe chamar a responsabilidade para eles e procurar 
apontar as prioridades para evitar gastos excessivos. Tive a necessidade de demitir 80 funcionarios 
de uma so vez para reiniciar um equilfbrio perdido, fiz o concurso publico e consegui finalizar o 
exercicio financeiro abaixo do indice prudencial de pessoal como manda a lei, Nao foi uma decisao 
facil de ser tomada, principalmente politicamente falando, mas foi necessaria do ponto de vista 
administrativo". 

"Revisao nos pagamentos, compras, servigos, folha de pagamento e demais despesas". 

"O equilibrio financeiro entre receitas e despesas e dificil de ser controlado, pois, existe uma grande 
oscilagao na receita mensal do FPfVI, portanto, quando a despesa fica maior do que a receita a 
medida adotada e a contengao de despesas mensais das Secretarias Municipals". 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Investigados os pesquisados se conhecem as caracteristicas das despesas obrigatorias de 

carater continuado, um gestor afirmou que nao tem conhecimento sobre este assunto, dois 

deles citaram que essas caracteristicas estao associadas as despesas correntes cuja 

execugao esta prevista para um periodo superior a dois exercicios e que so serao 

implantadas em decorrencia de aprovagao de lei. E o outro sujeito fala que essas 

caracteristicas sao as prioridades e o aperfeigoamento das despesas, o que significa que 

essa resposta nao condiz com a realidade da norma inscrita na LRF. 
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Quadro 12 Quais sao as caracteristicas das despesas obrigatorias de carater continuado? 

"Sao as despesas que ultrapassam o periodo de dois anos e que sao derivadas de lei, medida 

provisoria ou ato normativo que fixe para o ente federativo a obrigacao legal para sua execugao". 

"Prioridade e aperfeigoamento". 

As caracteristicas das despesas obrigatorios de carater continuado, sao: 
Despesas correntes, ou seja, para manutengao e funcionamento dos servigos publicos, excluindo-se 
as despesas de capital", Despesa derivada de lei, medida provisoria ou ato administrativo normativo; e 
despesas para um periodo superior a dois exercicios". 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Questionados aos sujeitos a cerca de como tem sido o cumprimento dos limites percentuais 

com gastos de pessoal, e se os municipios enfrentam dificuldades para atingir essa meta, 

observou-se o seguinte: tres dos entrevistados responderam que cumprem com os limites 

percentuais, porem existem muitas dificuldades em realizar esse objetivo, tendo em vista 

que os recursos publicos tem sofrido uma redugao nos ultimos dois anos em decorrencia da 

ma distribuigao dos recursos publicos por parte do governo federal. O outro respondente 

mencionou que este percentual nao esta sendo cumprido devido no excesso no numero de 

funcionarios na maquina administrativa. 

Quadro 13 Como tem sido o cumprimento dos limites percentuais? E se o municipio enfrenta 
dificuldades com gastos com pessoal? 

"Tenho respeitado dentro dos limites estabelecido, mas temos dificuldades para atingir os percentuais 
com gastos com pessoal, devido: a queda nos ultimos 02(dois) anos dos recursos do FPM (Fundo de 
Participagao dos Municipios), em consequencia da ma distribuigao dos recursos do governo federal 
que fica com a maior parte e nao distribui como deveria, como tambem, para cumprir as obrigagoes 
com o INSS". 

"Estamos sempre procurando atender os limites impostos, o dificil e equilibrar o aumento de salario e 
piso salarial com queda de repasse do FPM". 

"Dificuldade existe para surgir pessoas competentes e bem intencionadas para resolver. O 
preocupante e manter o limite de despesas totais com pessoal". 

"O cumprimento dos limites percentuais com gastos com pessoal tem sido uma grande dificuldade na 
gestao, pois, nao conseguimos cumprir o limite de pessoal por existir um excesso de funcionarios 
efetivos e a estrutura funcional de cargos em comissao ja esta no limite nao podendo mais haver 

demissao". 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Indagados os pesquisados sobre quais as maiores dificuldades enfrentadas pela atual 

gestao no processo de elaboragao e execugao orgamentaria anual, obteve-se as seguintes 

respostas: os gestores comentaram que os desafios nao estao na elaboragao do orgamento, 

mas sim em colocar em pratica essas agoes em consequencia da incompatibilidade entre a 

dinamica do governo federal e o orgamento publico municipal. 
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Em suas falas, cita-se que as atividades do orcamento deixam de serem cumpridas devido a 

falta de recursos financeiros para executa-las, por outro lado programas sao lancados de 

ultima hora, gerando a necessidade de autorizagao para abertura de credito especial. 

Quadro 14 As maiores dificuldades encontradas pela gestao no processo de elaboragao e execugao 
orgamentaria anual. 

"Tenho observado que as agoes do governo federal nao estao em sintonia com o que e previsto com 
o orgamento do municipio, com isso, acarreta a necessidade de autorizagao para abertura de creditos 
especiais". 

"A maior dificuldade e muitas vezes nos frustra e ver que ha uma previsao orgamentaria para 
construgao disso ou aquilo e o financeiro nao aparece para conclusao do esperado, por outro lado 
somos surpreendidos com a possibilidade de adquirir bens ou servigos atraves de emendas 
parlamentares ou de convenio fundo a fundo, mas nao temos previsao legal disposta no orgamento, 
nesse caso si da possibilidade de abrir credito especial, mas nem sempre os vereadores 
oposicionistas vem com bons olhos e acabam dificultando e nao entendendo a dinamica da politica 
administrativa". 

"Na realidade muitas vezes nao ha uma elaboragao adequada e quando isso ocorre recorremos a 
suplementagao do orgamento e abertura de creditos especiais". 

"As dificuldades encontradas pela gestao nao sao na elaboragao do orgamento e sim na execugao 
orgamentaria, pois, o orgamento e elaborado de acordo com as necessidades do municipio, mas, 
quando vai ser executado nem todas as atividades sao cumpridas por falta de recursos financeiros". 
Fonte: Dados da pesquisa. 

De acordo com o quadro 15, seguem as falas dos entrevistados que foram indagados sobre 

qual seria a fungao e importancia do orgamento publico para o municipio. No entanto, 

percebe-se que: os gestores conhece para que serve e a relevancia do orgamento para a 

pratica de uma satisfatoria gestao administrativa. 

Em suas falas, os entrevistados afirmam que o orgamento publico e um mecanismo que 

coordena os objetivos das politicas publicas, em que sao apresentadas as receitas previstas 

e as despesas fixadas que serao realizadas pelo ente. E importante devido dar preferencia 

as atividades de mais urgencia dentro do municipio. 

Quadro 15 Fungoes e importancia do orgamento municipal 

"Quanto a fungao o orgamento e um instrumento de gestao que orienta o poder publico municipal a 
desenvolver agoes do municipio, visto que sua importancia se da atraves do planejamento das agoes 
que devem ser seguidas no dia-a-dia da administragao". 
"E a pega orgamentaria fundamental da administragao publica, pois nela estao inseridas as principais 
demandas e necessidades para a funcionalidade de administragao como um todo", 

"E importante porque o municipio procura priorizar com a participagao da sociedade o mais 
necessario e urgente, olhando sempre para o mais carente e necessitado". 

"O orgamento municipal e a pega principal para nortear o gestor, pois, no orgamento estao definidos 
os recursos financeiros necessarios a execugao das politicas sociais publicas, ele engloba as receitas 
e despesas. Assim, a fungao do orgamento e permitir que a sociedade acompanhe o fluxo dos 
recursos do municipio (Receitas e Despesas)". 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Perguntados sobre quais sao os criterios utilizados para alocar os recursos orcamentarios, 

verificou-se o seguinte: do total dos entrevistados tres dos respondentes afirmaram que dao 

prioridades aos gastos com saude, educagao, assistencia social, investimentos e toma 

cuidado com os limites de despesas com pessoal. O outro entrevistado nao soube 

pronunciar-se sobre esse assunto. 

Quadro 16 Criterios utilizados na alocacao dos recursos orgamentarios 

"Prioridades e limites prudenciais". 
"Os recursos sao alocados de acordo com as prioridades apresentadas e as obrigagoes previstas". 
"Saude, Educagao, Assistencia Social, Investimento e pessoal". 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Questionados aos gestores como o municipio tem propagado suas informagoes para que a 

populagao tome conhecimento de todas as materias da administragao publica municipal, 

uma vez que: os gestores conhecem os meios que tornam publico as informagoes das 

agoes do governo e acreditam estarem cumprindo com as normas de transparencia 

impostas pela LRF atraves do envio das informagoes para o Sistema de Acompanhamento 

da Gestao dos Recursos da Sociedade - Sagres, entrega dos Balancetes Mensais, 

Prestagao de Contas Anuais, RREO e RGF ao Poder Legislativo, assim como tambem 

circulagao de jornal do municipio expondo todos os atos e fatos da administragao do setor 

publico municipal. 

No Quadro 17 os entrevistados citam esses mecanismos e acrescentam alguns 

comentarios. 

Quadro 17: Como o municipio tem contribuido com o repasse das informagdes para a sociedade? 
"Atraves do Sagres, encaminhamento dos Balancetes mensais, Balango Anual, RREO e RGF para a 
Camara Municipal, como tambem encaminham-se documentos pertencente ao municipio para a 
Caixa Economica Federal, e incentiva-se a populagao a irem as audiencias publicas no Poder 
Legislativo. O municipio ainda nao dispoe de site proprio". 

"Hoje em dia o proprio Sagres do TCE ja dispoe das informagoes das agoes da gestao publica, o 
nosso municipio ainda nao tem site proprio, mas nossa meta e providenciar para que possa dar cada 
vez mais transparencia das nossas ag5es". 

"Esta proposta acredito, tende a instrumentalizar a sociedade para o exercicio e a promogao da 
cidadania e auxiliara com certeza o fortalecimento da democracia. Temos informado integralmente e 
disponibilizado todos os atos e agoes da nossa administragao". 
"A transparencia publica e uma das exigencias da lei na qual classifico como uma das mais 
importantes, por ela permitir que a sociedade saiba como o dinheiro que ele paga em impostos e 
aqueles recursos liberados por convenios estao sendo aplicados e se estao aplicados de forma 
correta. No nosso municipio as informagoes sao repassadas atraves de publicagoes no diario do 
municipio, como tambem em Radio Comunitaria usando espagos semanais para divulgar as 
atividades do gestor, como tambem, ficando os balancetes mensais disponiveis para a populagao em 

geral". 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Apos a analise e interpretagao dos dados coletados na pesquisa, com base na 

fundamentacao teorica sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, foi possivel alcancar o 

objetivo proposto deste estudo, que verificou se existe alinhamento entre a percepcao dos 

gestores municipais da microrregiao de Sousa/PB e o conteudo da Lei de Responsabilidade 

Fiscal. 

A LRF e conhecida de todos os entrevistados, porem nao da forma como ela deveria 

realmente ser, como uma lei que motivasse os gestores a gerir os orgaos publicos tendo-a 

como suporte, oferecendo-lhes a seguranca necessaria no desenvolvimento das agoes 

publicas. 

A LRF angustia mais os gestores pelo pouco conhecimento que estes tem da lei e muito 

conhecimento das consequencias de sua violacao, isto e devido a falta de habito de leitura 

do brasileiro, principalmente da legislacao, aliada a nao compreensao dos termos tecnicos e 

juridicos inseridos nos artigos. A parte negativa decorrente transcende os beneficios que a 

LRF pode proporcionar a gestao, ao municipio e a sociedade dessa regiao. 

Observa-se nas analises dos dados obtidos, que apenas um dos pesquisados possui 

formacao em nivel superior na area que possa atrelar os seus conhecimentos adquiridos na 

universidade a sua aplicabilidade na administracao publica. No entanto, a maioria deles ja 

estao na area de gestao publica a mais de 5 anos, o que significa que deveriam ter 

conhecimentos mais consolidados sobre a LRF. 

Os conhecimentos especificos dos entrevistados sobre a LRF foi sendo adquirido atraves do 

exercicio das atividades ocorridas no dia-a-dia, com o objetivo de cumprir as normas ditadas 

pela lei. No entanto, entendem que mesmo que a LRF nao tivesse carater de 

obrigatoriedade e relevante seguir todos os requisitos impostos pela mesma, pois 

representa um instrumento de auxilio ao planejamento e divulga as informac5es das agoes 

publicas dos entes para a sociedade. 

Outro ponto que surgiu durante o processo de pesquisa correspondeu ao planejamento das 

agoes do governo municipal, os gestores tratam a LRF como facilitadora do planejamento, 

uma vez que ao mesmo tempo em que destaca o planejamento exige que o seja feito, e isto 

e o que geralmente ocorre no cotidiano das prefeituras, mas com indlcios de ineficiencia 

dado a impossibilidade de aplicar o planejado. 
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Os gestores dizem sentir muitas dificuldades para executar os orgamentos publicos, pois o 

setor financeiro nao acompanha as agoes planejadas pelos entes, com isso prorroga o 

atendimento dos anseios da populagao. 

Os entrevistados tambem apontaram desafios para atingir os limites percentuais para gastos 

com pessoal nos municipios, devido ao corte nos ultimos anos das verbas dos recursos do 

Fundo de Participagao dos Municipios (FPM) fazendo com que outras areas como obras e 

servigos de engenharia fiquem descobertas. No entanto, apresentaram sugestoes a serem 

feitas sobre os aspectos da LRF, tais como: clareza no conteudo, flexibilidade no tratamento 

com os restos a pagar e estabelecimento de metas que criassem obrigagao para os 

municipios gastarem recursos com obras de saneamento basico. 

Diante das exigencias da LRF, constata-se que todos os Chefes do Poder Executivo dessa 

pesquisa sao conscientes de que atraves do processo de transparencia serao intimados a 

dar explicagoes e obrigados a arcar com atos lesivos praticados contra a LRF, por 

conseguinte a Administragao Publica. 

Contudo, a LRF esta em vigor ha onze anos e ainda existem gestores que nao a conhecem 

pormenorizada, possivelmente pode resultar na ma gerencia dos recursos. Desse modo, 

sao caracteristicas tipicas dos governantes dos pequenos municipios do nosso Pais, que 

nao procuram aprimorar os seus conhecimentos sobre administragao publica para que 

possam contribuir com o melhor desenvolvimento dessas regioes. 

Diante dos resultados da pesquisa, sugere-se que os administradores publicos participem 

de cursos de capacitagao para que possam conhecer profundamente as leis que tratam das 

disciplinas do setor publico desse pais, pois dessa maneira estarao contribuindo com a 

qualidade e a continuidade do processo de prestagao dos servigos basicos que sao 

inerentes aos orgaos publicos. 

Espera-se que este estudo possa ter contribuido para que os gestores municipais da 

microrregiao de Sousa/PB despertem a atengao para os ditames da LRF e a importancia da 

responsabilidade na gestao eficaz das agoes publicas. Recomenda-se ainda a realizagao de 

novas pesquisas que ampliem os estudos sobre a LRF em outras regioes do Estado da 

Paraiba, bem como, detectar existencia de progresso quanto as praticas dos agentes 

politicos dessa regiao ante a LRF. 
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A P E N D I C E - Roteiro de entrevistas 
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A P E N D I C E : 

ROTEIRO DE E N t RE VIST AS 

A LRF E OS PEQUENOS MUNICIPIOS: 
Uma analise da visao dos gestores municipais da microrregiao de Sousa/PB 

(Antes de iniciar a entrevista deve ser explicitado o carater academico deste estudo, bem como a 
relevancia da colaboracao do respondente) 

1. Caracteristicas dos respondentes 
Genero: 

Masculino 

I Feminino 
Qual a sua faixa etaria? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I Menos de 30 
Entre 30 e 45 

Entre 46 e 55 

I Acima de 56 
Qual a sua titulacao? 

I Graduacao 

Especializacao 
Mestrado 

Doutorado 
_ J Outro. Qual? ] 
Qual sua profissao? 

Quanto tempo de experiencia na gestao publica? 
Menos de 1 ano 

Ate 2 anos 

2 a 4 anos 
5 a 10 anos 

Acima de 10 anos 

_ J Outro. Qual? | 
Qual cargo ocupa atualmente? 

Qual espaco de tempo se encontra nesse cargo? 
Menos de 1 ano 

Ate 2 anos 

2 a 4 anos 

Acima de 4 anos 

Outro. Qual? 

2. Conhecimentos especificos sobre a LRF 

Como voce classifica o seu conhecimento sobre a LRF? 

Nenhum 

Pouco 

Suficiente para ler 

I Bom conhecimento 

A que atribui? 
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Na sua opiniao, sem levar em consideragao a questao da "obrigatoriedade", e importante 
seguir todos os requisitos da LRF? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I Sim 

I Nao 

Por que? 

0 que a LRF representa em sua atuagao como gestor publico? 
Mera formalidade para fins de controle 

Instrumento de auxilio ao planejamento das agoes publicas 

Uma lei que mais dificulta que auxilia 

Fornecer transparencia as agoes de governo 

Justificar a resposta: 

Na sua opiniao, caso os aspectos abordados na LRF tivessem carater de orientacoes e nao de 
obrigatoriedade, estas seriam seguidas? 

Sim 

I Nao 

Por que? 

Sabe quais as sangoes impostas aos gestores publicos pelo descumprimento da LRF? 

Sim 

_______ Nao 

Quais tem cohecimento? 

3. Planejamento das agoes do governo municipal 

Re aliza o planejamento das agoes de governo observando as normas da LRF? 

Sim 

Nao 
Quais os aspectos abordados? 
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Que aspectos da LRF tern interferido no planejamento das acoes do municipio para o 
atendimento das demandas da populacao? 

Tern dificuldades em aplicar a LRF na sua atuacao como gestor publico? 
Sim 

N§o 

Se sim, quais dificuldades elege como principais? 

Ate que ponto a LRF contribui com melhorias para o municipio? Cite os principais aspectos 
em termos de melhorias identificadas na atual gestao? 

Se pudesse opinar sobre algum aspecto da LRF, aimejando assim alguma alteracao, qual 
seria(m) o(s) ponto(s) abordado(s)? 

Quais as medidas adotadas na sua gestao quando o equilibrio financeiro entre receitas e 
despesas nao sao controlados? 

Quais sao as caracteristicas das despesas obrigatoria de carater continuado? 
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Como tern sido o cumprimento dos limites percentuais com gastos com pessoal? O municipio 
enfrenta dificuldades? Se sim, quais? 

Quais as maiores dificuldades encontradas por sua gestao no processo de elaboracao e 
execucao orcamentaria anual? 

Descreva, segundo sua percepeao, qual(is) a(s) funcao(oes) e importancia do orcamento 
municipal? 

O processo de transparencia tern sido uma dos avancos na administragao publica, como o 
municipio tern contribuido com o repasse das informacoes para a sociedade? 


