
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE  

CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS 
CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

  

 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ ALBERLAN DANTAS DE SOUZA 

 

 

 

 

 

 

 
O CONTABILISTA E A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – LRF 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

SOUSA - PB 
2010 



JOSÉ ALBERLAN DANTAS DE SOUZA 

 

 

 

 

O CONTABILISTA E A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – LRF 
 

 
 
 
 
 
 
Monografia apresentada ao Curso de 
Ciências Contábeis do CCJS da 
Universidade Federal de Campina 
Grande, como requisito parcial para 
obtenção do título de Bacharel em 
Ciências Contábeis. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Orientador: Professor Me. João Marcelo Alves Macedo. 

 
 
 
 
 
 
 
    
  

SOUSA - PB 
2010 



J O S E A L B E R L A N D A N T A S D E S O U Z A 

O C O N T A B I L I S T A E A L E I D E R E S P O N S A B I L I D A D E 

F I S C A L - L R F 

Aprovada em /_ 

BANCA EXAMINADORA 

Prof. Joao Marcelo Alves Macedo - Orientador 

MSc. Universidade Federal de Campina Grande - S o u s a / P B 

Prof . - Membra 

Universidade Federal de Campina Grande - S o u s a / P B 

Prof 3. - Membro 

MSc. Universidade Federal de Campina Grande - S o u s a / P B 



AG RADECIMENTOS 

A Deus, fonte de luz e misericordia, que durante este perfodo me concedeu forcas para 

veneer o desanimo e trilhou os meus caminhos ha conseguir esta vttdria em nome do 

SENHOR J E S U S CRISTO e continuara por todo o sempre a me guiar. 

Ao meu anjo terreno: minha mae, que sempre incentiva e instrui a seguir sempre o caminho 

certo para trilhar a minha vida. 

A minha sobrinha, YASMIM DANTAS DA COSTA SOUSA pela forca e carinho. 

Aos meus irmaos, ASSISIANE, ASSISIVANIA, ARIADNA CRISTINA e ASSISIMEIRE, 

sempre estiveram comigo em todos os momentos me ajudando e dando forcas. 

As minhas tias, em especial, NITA PEREIRA E TEREZINHA. 

A minha familia, abencoada por Deus, que sempre estiveram presentes nos momentos, 

bons e ruins. 

Ao meu professor, orientador e amigo Joao Marcelo Alves Macedo, por seu apoio e 

inspiracio no amadurecimento dos nossos conhecimentos e concertos que nos levaram a 

execucao e conclusio deste trabalho. 

Aos professores, desta instituicio pelo conhecimento transmitido e pelo amadurecimento 

das ideias. 

A nossa coordenadora querida Thainany de Freitas Rego 

Aos funcionarios da coordenacao, pela atencao dedicada nos momentos dificets. 



DEDICATORIA 

Dedico este trabalho primeiramente a Deus, 

autor de tudo. 

A minha mae, EVANGELMA DANTAS 

PEREIRA, que nao mediu esforcos para 

oferecer uma educacao de qualidade, 

contribuindo para a minha formacao, 

intelectual e social 



RESUMO 

A partir da anilise da Lei de Responsabilidade Fiscal para a gestao publica verifica-se que o 

desequilfbrio fiscal, ou seja, os gastos superiores i s receitas predominam na administracio 

publica no Brasil ate os dias de hoje. As consequencta para a economia s i o bastante 

negativas, e, em alguns casos, tern impacto sobre mais de uma geracao. Esta realidade leva 

as finances publicas a uma situacao que acaba por iimitar o atendimento de necessidades 

fundamentals da populacio, como saude, educacao, moradia, saneamento, etc., com 

efeitos indesejiveis sobre sua parcela mais pobre, e que mais sofre com a ausencia de 

investimentos governamentais nessas areas. Nesse contexto, o presente trabalho faz uma 

analise da Lei de Responsabilidade Fiscal para a Gestio Publica e a apresenta como um 

instrumento para auxiliar os governantes a gerenciar os recursos publicos dentro de um 

marco de regras claras e precisas, aplicadas a todos os gestores de recursos publicos e em 

todas as esferas de governo, relativas a gestio da receita e da despesa publicas, ao 

endividamento e i gestio do patrimdnio publico. O trabalho tambem evidencia a importincia 

e a nova postura assumida pelo contabilista diante as condicdes impostas por essa lei, 

atraves de pesquisas bibiiograficas de vinos autores. O objetivo da pesquisa e investigar os 

resultados obtidos com uma pesquisa de campo realizada entre os profissionais de 

contabilidade que atuam tanto no setor publico quanto no setor privado, alem daqueles que 

exercem a profissio contibil como profissional liberal. Para a realizacio da pesquisa se 

utilizou um questioning com perguntas objetivas e subjetivas relacionadas ao perfil dos 

entrevistados e sobre os objetivos da pesquisas. Verifieou-se atraves dos resultados obtidos 

com a aplicacio do questioning, o conhecimento que os mesmos tinham em relacio a Lei 

de Responsabilidade Fiscal e evidenciou a nova postura do contabilista diante a implantacio 

da LRF, alem de abordar sobre as mudancas ocorridas em relacio a prestacio das contas 

publicas depois que a L R F entrou em vigor. Verrficou-se tambem se a populacio fiscalizava 

os gastos publicos, bem como os pontos inovadores da L R F para as financas publicas. 

Palavras Chave: Lei de Responsabilidade Fiscal, Gestio publica. Contabilista. 



A B S T R A C T 

Starting from the Analysis of the Law of Fiscal Responsibility for the public administrationzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a 

verified that the fiscal unbalance, in other words, the superior expenses to the incomes 

prevail in the public administration in Brazil until the days today. The consequences for the 

economy are plenty of negatives, and, in some cases, have impact on more than a 

generation. This reality takes the public finances to a situation that ends for limiting the 

service of fundamental needs of the population, as health, education, home, sanitation, etc., 

with undesirable effects on his/her poorer portion, and that more suffers with the absence of 

government investments in those areas. In that context, the present work makes an analysis 

of the Law of Fiscal Responsibility for the Public Administration and it introduces her/it as an 

instrument to aid the rulers inside to manage the public resources of a mark of clear and 

necessary, applied rules the all of the managers of public resources and in all of 

government's spheres, relative to the administration of the income and of the public expense, 

to the debt and the administration of the public patrimony. The work also evidences the 

importance and the new posture assumed by the accountant before the conditions imposed 

by that law, through several authors' bibliographical researches. The objective of the 

research is to investigate the results obtained with a field research accomplished among the 

accounting professionals that act in the public section and in the private section, besides 

those that exercise the accounting profession as liberal professional. For the 

accomplishment of the research a questionnaire was used with objective and subjective 

questions related to the interviewees' profile and on the objectives of the researches. It was 

verified through the results obtained with the application of the questionnaire, the knowledge 

that the same ones had in relation to Law of Fiscal Responsibility and it evidenced the new 

posture of the accountants before the implantation of LRF , besides approaching on the 

changes happened in relation to installment of the public bills after L R F went into effect. It 

was also verified if the population supervised the public expenses, as well as the innovative 

points of L R F for the public finances. 

Key words: Law of Fiscal Responsibility, public Administration. Accountant. 
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11NTRODUCAO 

A Lei de Responsabilidade Fiscal se constitui um instrumento importante para organizagio e 

transparencia na gestao publica. Ela atribuiu um valor especial ao Contabilista do setor 

publico, reconhecendo, na atuacao desse proftssional, a importancia da fidelidade e 

dignidade dos registros de dados e informacoes da dinamica das finangas publicas, 

traduzidas pelas assentadas das pallidas dobradas ao disciplinar Ihe os procedimentos de 

sua elaboracao e divulgacao, estabelecendo a forma e os prazos pertinentes. 

Conforme Debus e Nascimento (2002), a Lei de Responsabilidade Fiscal e a lei 

complementar que, estabelece as normas orientadoras das financas publicas no Pais. Ela 

objetiva aprimorar a responsabilidade na gestao fiscal dos recursos publicos, por meio da 

acao planejada e transparente que possibilite prevenir riscos e corrigir desvios capazes de 

afetar o equilibrio das contas publicas. Estao sujeitos a L R F os Poderes Executive 

Legislative inclusive Tribunals de Contas, e Judiciario, bem como o Ministerio Publico e os 

respectivos drgios da administragio direta, fundos, autarquias, fundagoes e empresas 

estatais dependentes. 

No que se refere as regras impostas pela L R F para a Acao Fiscal segundo Khair (2001), 

uma e a proibigao da acao fiscal, que e o ato de estabelecer na lei orgamentiria credito com 

finalidade imprecisa ou com dotagio ilimitada; outra regra diz respeito a nulidade do ato 

fiscal, ou seja, estabelece na lei orcamentaria orcamento para investimento com duragio 

superior a um exercicio financeiro que nio esteja previsto no piano plurianual ou em lei que 

autorize a sua inclusao e a ultima regra, refere-se a obrigacio de execugio da determinagio 

da lei, como sendo o nio cumprimento da lei para a criagao, expansio ou aperfeigoamento 

de agio govemamental que acarrete aumento da despesa, como tambem o nio 

cumprimento da lei para a criagio ou expansio das despesas obrigatorias de carater 

continuado e tambem exceder o limite da despesa total com pessoal, em cada periodo de 

apuragio, entre outros. 

De acordo com a Lei Complementar n° 131/2009, a L R F estabelece normas por meio de 

planejamento para uma gestio fiscal, a partir da Lei complementar 101/2000, em que 

estabelece novas fungoes, dentre elas, a disponibilizagio, em tempo real de informagdes 

minuciosas sobre a execugio orgamentiria e financeira da Uniio, dos Estados, do Distrito 

Federal e Municipios, para a Lei de Diretrizes Orgamentirias - LDO e Lei Orgamentiria 

Anual - LOA, visto que, a opiniio publica deve esta presente na elaboracio e discussio, 
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principalmente em audiencias. Dessa forma, possibilitando maior transparencia na gestao 

dos governos. 

Sob esse ponto de vista, ao estabelecer normas de procedimento para o uso de recursos 

publicos, limitar despesas, definir regras para o cumprimento dos orcamentos, obrigar 

transparencia das contas e prever sancdes para os desvios de conduta, inclusive de ordem 

criminal, pode-se dizer que a L R F reforca a filosofia administrativa que exige o fim do 

descontrole de gastos, uma vez que, as consequencia do mau uso do dinheiro publico, o 

contribuinte e a populacio em geral. 

1.1 Problematizagio 

Segundo Fortes (2006), a Lei Complementar n.° 101 denominada Lei de Responsabilidade 

Fiscal (LRF) e uma importante ferramenta gerencial a servigo da administragio publica, pois 

a mesma harmoniza e consolida muitos dos objetivos do processo de mudanga do regime 

fiscal empreendido nas ultimas decadas no Brasil. E consequencia de um longo processo de 

evolugio das instituigdes orgamentirias do Pais, que despertou na sociedade a percepgio 

de que os gastos dos governos devem ser proporcionais ao que ele arrecada e deve 

administrar de forma responsivel os recursos publicos, uma vez que s i o muito escassos. 

Cita Piscitelli; Timbo; Rosa (2002) que, a partir da implantacio da Lei de Responsabilidade 

Fiscal, o contabilista assumiu uma nova postura e passou a ocupar novos espagos, uma vez 

que, anteriormente, a L R F era dominada pela falta de competencia e de transparencia de 

algumas unidades da federagao. Diante disso, chegou a hora do profissional da i rea 

contibil mostrar que est i preparado para fazer um trabalho serio, de responsabilidade em 

beneficio do desenvolvimento politico, social e econdmico dos municipios. Visto que, em 

algumas unidades da federagio, grande parte dos contabilistas esqueceram-se da 

contabilidade publica e com a implantagio da L R F , e preciso que esses profissionais 

organizem essa contabilidade e seus controles intemos administrativos, para que possam 

apresentar, de forma transparente, as contas publicas. 

Nesse sentido, a problemitica se constitui em saber: Qual a nova postura do Contabilista 

apos a implantacio da Lei de Responsabilidade Fiscal , que exerce papel no 

aprimoramento da gestao fiscal dos recursos publicos? 
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1.2 Justificativa 

Comenta Castro (2001) que, sem duvidas, a L R F atribuiu um valor especial a contabilidade 

ao reconhecer a importancia das informacoes contabeis e discipfinar os procedimentos de 

sua elaboracao e divulgacao, estabelecendo a forma e os prazos referidos. 

O profissional de contabilidade, pela caracterfstica de seu trabalho, traduz-se em um efetivo 

apoio e orientacao ao gestor de recursos publico por estar sempre em contato com a 

legislagio e com as informacoes contabeis, tendo, por isso, as condicdes para relatar ao 

dirigente publico os indicadores necessarios a uma competente e segura decisio. 

Portanto, para o contabilista, a Lei de Responsabilidade Fiscal amplia os campos de 

atuacio e valoriza-o perante a administracao publica e a sociedade, mesmo porque so o 

compromisso dos administradores publicos, com a estreita colaboracio dos contabilistas 

fara com que os principios da responsabilidade fiscal sejam cumpridos. 

Nesse contexto, o interesse em abordar o tema: o Contabilista e a Lei de Responsabilidade 

Fiscal vieram a partir da curiosidade de saber quais as mudancas trazldas com a 

implantacio dessa Lei que evidencia uma serie de novos desafios tanto para os gestores 

quanto para os contabilistas publicos, pois a L R F oportuniza a participacio da populacio 

que pode fiscalizar os orgios publicos e aumenta a responsabilidade do contabilista que 

pode mostrar a capacidade do exercicio da profissio com responsabilidade e competeneia. 

Alem de saber como os governantes administram o dinheiro publico e investem com 

responsabilidade nas i reas a ele destinadas, como tambem, saber se o uso indevido destes 

recursos h i alguma punicio ao descumprimento da Lei. 

1.3 Objetivos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3.1 Objetivo geral 

O trabalho tern como objetivo geral fazer um estudo no sentido de evidenciar a importancia 

do contabilista frente a implantacio da Lei de Responsabilidade Fiscal que presa a 

transparencia para a gestio publica. 



1? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1,3.2 Objetivos especificos 

Os objetivos especificos deste trabalho s i o : 

• Tragar o perfil dos contabilistas envolvidos na pesquisa; 

• Abordar a origem da Lei de Responsabilidade Fiscal, objetivos e o processo de 

planejamento, fazendo referencias sobre as normas, sansdes e punigdes impostas ao 

nio cumprimento da mesma; 

• Apontar a importincia do Contabilista apos a implantagio da Lei de 

Responsabilidade Fiscal - LRF, para a gestio publica; 

• Verrficar junto aos contados seu conhecimento sobre a Lei de Responsabilidade 

Fiscal; 

• Identificar a nova postura do contabilista diante a implantagio da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 



2 R E F E R E N C I A L TE6RICO 

2.1 Surgimento da Lei de Responsabilidade Fiscal 

Segundo Debus e Nascimento (2002), a Lei de Responsabilidade Fiscal ja foi implantada em 

diversos paises. Ela e constituida de alguns principios e normas, cuja validade tern sido 

demonstrada na pratica e que objetivaram a correcao de problemas semelhantes aos que 

afetam o setor publico brasileiro, nas suas tres esferas de governo. 

De acordo com informacdes da CESPAM (2008), foram adotados modelos como: 

O Fundo Monetario Internacional, organismo do qual o Brasil e Estado-
membro, e que tern editado e difundido algumas normas de gestao publica 
em diversos paises; a exemplo da Nova Zelandia, atraves do Fiscal 
Responsibility Act, de 1994; tambem o da Comuntdade Economics 
Europeia, a partir do Tratado de Maastricht; como tambem o dos Estados 
Unidos, cujas normas de disciplina e controle de gastos do governo central 
levaram a edicao do Budget Enforcement ct, aliado ao principio de 
"accountability" 

Alem desses modelos citados, foram tambem adotados outros parametros para a 

elaboracao da Lei de Responsabilidade Fiscal no Brasil, pois cada pais tern seu estilo de 

financas publicas. 

Conforme Fortes (2006), a Lei de Responsabilidade Fiscal no Brasil caracteriza um marco 

em materia de financas publicas. Ela veio para provocar o inicio de uma mudanca cultural 

na administragio dos recursos publicos no pais. 

2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1.1 Objetivo da Lei de Responsabilidade Fiscal 

De acordo com Debus e Nascimento (2002), a Lei de Responsabilidade Fiscal refere-se a 

Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, tern como funcao regulamentar a 

1 O termo accountability refere-se a adequagao entre comportamento da polfcia e objetivos da 
comuntdade. Frequentemente e usado em circunstanctas que denotam responsabilidade social, 
imputabilidade, obrigacoes e prestacSo de contas. Na administracao, a accountability e considerada 
um aspecto central da governanga, tanto na esfera publica como na privada, como a controladoria ou 
contabilidade de custos. Reis, 1983. 
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Constituigio Federal, na parte da Tributagio e do Orcamento e estabelece as normas gerais 

de finangas publicas a serem observadas pelos governos Federal, Estadual e Municipal. A 

L R F atende a prescrigao do artigo 163 da C F de 1988, que em sua redagio diz que a Lei 

complementar dispora sobre as finangas publicas; dlvida publica externa e interna, incluida 

a das autarquias, fundacdes e demais entidades controladas pelo poder publico; a 

concessao de garantias pelas entidades publicas; a emissio e resgate de titulos da divida 

publica; a fiscalizacio das instituigdes financeiras; sobre as operagdes de cimbio realizadas 

por drgios e entidades da Uni io , dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios; como 

tambem, sobre a compatibilizagio das fungdes das instituigdes oficiais de credito da Uniio, 

resguardadas as caracterlsticas e condigdes operacionais plenas das vottadas ao 

desenvolvimento regional. Apesar da L R F ter todas essas atribuigdes, Debus e Nascimento 

(2002,p. 12), cita que, 

a Lei de Responsabilidade Fiscal nio substitui nem revoga a Lei n* 
4.320/64, que normatiza as financas publicas no pais hi quase 40 anos. 
Embora a Constituigio Federal tenha determinado a edicao de uma nova lei 
complementar em substituicao a 4.320, nio e possfvel prever ate quando o 
Congresso Nacional concluira os seus trabalhos em relacio ao projeto ja 
existente (DEBUS E NASCIMENTO, 2002, p. 12). 

Portanto, o objetivo da Lei de Responsabilidade Fiscal e tambem atender o que est i 

descrito no artigo 169 da Constituigio que determina o estabelecimento de limites para as 

despesas com pessoal ativo e inativo da Uniio a partir da Lei Complementar. E, ainda 

atende o que dispde o artigo 165 da Constituigio, mais precisamente o inciso II do paragrafo 

9°. Que dispde: cabe i Lei Complementar estabelecer normas de gestio financeira e 

patrimonial da administragio direta e indireta, bem como condigdes para a instituigio e 

funcionamento de Fundos (CONSTITUICAO FEDERAL, 1988, p. 8). 

A partir do seu artigo 68, a L R F vem atender i prescrigio do artigo 250 da Carta Magna de 

1988: 

com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento dos beneficios 
concedidos pelo regime geral de previdencia social, em adicio aos recursos 
de sua arrecadagio, a Uniio poderi constituir fundo integrado por bens, 
direitos e ativos de qualquer natureza, mediante lei, que dispora sobre a 
natureza e administragio desse fundo (CONSTITUIQAO FEDERAL, 1988, 
p. 8). 

Portanto, sua agio enxerga outro vicio de constitucionalidade j i que esse artigo preve a 

criagio do fundo mediante lei ordiniria e nio complementar, como e o caso da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

Para Fortes (2006), constitui ainda objetivos da Lei de Responsabilidade Fiscal, a agio 

transparente, para prevenir riscos e corrigir desvios que podem afetar o equilibrio das contas 
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publicas; cumprir as metas de resultados entre receita e despesas, bem como a 

compatibilidade entre os instrumentos de planejamento como sendo: o Piano Plurianual, Lei 

de Diretrizes Orcamentarias e a Lei Orcamentaria Anual. 

2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1.2 Processo de Planejamento da Lei de Responsabilidade Fiscal para a Gestao Publica 

Conforme Monteiro (2004), o processo de planejamento na Uniao, inicia-se a partir do Piano 

Plurianual. Nas demais entidades da Federacao iniciam-se conforme a Constituicao ou Lei 

Organica do Municipio. Em seguida obriga todos os entes da Federacao as Leis de 

Diretrizes Orcamentarias e Orcamentos Anuais, na Lei Complementar de Responsabilidade 

Fiscal, n° 101 de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de financas publicas voltadas 

para a responsabilidade na gestao e da outras providencias, portanto, a obrigatoriedade se 

estende tambem ao planejamento da correcao eventual de desvios dos rumos inicialmente 

incluidos na projecao. Cada documento e processo estao vinculados ao formato 

originalmente planejado, ou legislado em diretrizes, para refletir sua consecucao nos 

Relatdrios Intermediarios e na Prestacao de Contas Anual. 

Os Relatdrios intermediarios sao feitos de dois em dois meses e tambem de quatro em 

quatro meses, podendo ser feito eventualmente de tres em tres meses, semestrais e anuais, 

todos tern o objetivo de mostrar os resultados, metas e objetivos, a demonstracao de que as 

etapas previstas foram cumpridas e a demonstracao de que nao se acumulem 

impedimentos e desvios (MONTEIRO, 2004. p. 78). 

Porem, relata Khair (2001), quando surgem desvios os prdprios relatdrios obrigam sua 

correcao em prazo pre-fixado, caso contrario a administracao nao podera ter continuidade, 

ou sera tio prejudicada que evidencia notoriamente a ineficacia do titular, sujeitando-o a 

penaiidades. Como instrumental da cobranca detalhada da gestao responsavel e 

transparente, a lei preve outros documentos legais, por cuja iniciativa e responsavel o 

Presidente da Repubiica, no prazo de noventa dias a partir da publicacao da lei. 

De acordo com Monteiro (2004), alem das instituigdes que atualmente monitoram a Lei de 

Responsabilidade Fiscal exercendo suas funcdes especificas de controle, um novo 

Conselho de Gestao Fiscal, a ser criado no ambito nacional, com participagao dos poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciario com o intuito de padronizar documentos e oferecer 

assistencia tecnica na elaboracao e divulgacao de todos os relatdrios por via Internet. Tarn-
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bem os organismos encarregados da fisealizagao estio integrados ao sistema disciplinar de 

sancdes implicitas e explicitas, cabendo obrigagdes claras a seus titulares. 

Segundo Fortes (2006), a administracao publica deve se prevalecer de todos esses 

instrumentos de planejamento e controle para ter uma gestio mais transparente. 

Nesse sentido, no item a seguir ser i feita uma abordagem sobre os instrumentos 

responsaveis pelo planejamento da agio govemamental. 

2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1,3 Planejamento da Agao Govemamental 

Segundo Khair (2001), o planejamento e a base inicial da Lei de Responsabilidade Fiscal e 

e constituido por tres instrumentos, que ja existiam, e foram aperfeicoados os dois ultimos: o 

Piano Plurianual; a Lei de Diretrizes Orgamentirias; e a Lei Orgamentiria Anual. 

A Lei de Diretrizes Orcamentirias (LDO) deve ser compativel com o com Piano Plurianual -

PPA e a Lei Orcamentiria Anual com a Lei de Diretrizes Orcamentirias e o PPA. 

Ainda que a Lei de Responsabilidade Fiscal aumente os trabalhos dos Municipios na 

preparacio desses instrumentos, ao faze-lo, o governo facilita sua gestio orcamentiria, d i 

mais transparencia para a cidade e ordena as prioridades existentes no municipio. 

Desse modo, explica Khair (2001), no momento em que e executado o orcamento e 

aprovado pela Cimara Municipal, o Poder Executivo ficari mais limitado no que se refere a 

mudancas nesse orcamento, tendo em vista ser obrigado a respeitar as novas regras 

estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal contidas nos tres instrumentos de 

planejamento. 

Sobre o primeiro instrumento de planejamento da Lei de Responsabilidade Fiscal 

denominado Ptano Plurianual - PPA, Guedes (2001), comenta que o mesmo esta previsto 

no Art. 165, inciso I, da Constituigio Federal. Portanto, o Piano Plurianual tern a fungio de 

estabelecer as diretrizes, objetivos e metas da administragio para as despesas de capital e 

outras delas decorrentes, dentro de um periodo de quatro anos, porem nio se aplicam, nos 

estados e nem nos municipios, as disposigdes concernentes a regionalizagio, pois, 

conforme o que est i escrito no paragrafo 7 do referido mandamento, s i o elas mais 

pertinentes ao PPA federal. 
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Explica Khair (Op. cit), o objetivo visado pela a Constituicao de 1988 era a diminuicao das 

diferencas entre as regides geograficas do Pais, sobre tudo a do Norte, Nordeste e Centro-

Oeste, no que se referem as regioes Sul e Sudeste, consideradas mais desenvolvidas sob 

todos os aspectos e uma das formas idealizadas para alcancar esse objetivo foi atraves do 

investimento publico, do qual o PPA vem a ser o instrumento encaminhador de recursos. 

Portanto, cita Kair (2001, p. 125): 

esta escrito na Lei de Responsabilidade Fiscal, aprovado no Senado 
Federal, previa a antecipacio, em cento e vinte dias do prazo para remessa 
da proposta do PPA ao Legislative, contando ainda com a elaboracao de 
um Anexo de Politics Fiscal, destinado a demonstrar a compatibilidade dos 
objetivos e metas plurianuais inseridos no mesmo, com o resumo da politica 
economica nacional e de desenvolvimento social. Dessa forma, assegurava, 
pelo menos em tese, uma certa uniform idade de linhas de ac§o entre o 
governo federal, estadual e municipal de modo atingir o maximo de 
resultado nas acoes desenvolvidas, sem muitas divergencias de opinides. 
No entanto, essa parte foi objeto de veto pelo Presidente da Republica, 
alegando que a extguidade do prazo inviabilizaria o aperfeicoamento 
metodologico do Piano Plurianual bem como a setecao mais criteriosa de 
programas e acoes que o governo tin ha como prioridade. 

Entende-se, que o PPA se constitui como documento de mais alta hierarquia no sistema de 

planejamento de qualquer esfera publica, visto que, os demais pianos e programas estao 

obrigados a concordar com as diretrizes, objetivos e metas estabelecidas nele estabelecido 

A Lei de Diretrizes Orcamentarias tern como funcao basica orientar a elaboracio dos 

orcamentos anuais, alem de estabelecer as prioridades e metas da administracao, no 

exercicio financeiro seguintes. 

Segundo Guedes (2001), A Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei de Diretrizes 

Orcamentarias recebe novas e importantes funcoes, sendo as mais importantes: dispor 

sobre o equilibrio entre receitas e despesas; estabelecer criterios e formas de limitacao de 

empenho, na ocorrencia de arrecadacao da receita inferior ao esperado, de modo a 

comprometer as metas de resultado primario e nominal previstas para o exercicio; dispor 

sobre o controle de custos e avaliacio dos resultados dos programas financiados pelo 

orcamento; disciplinar as transferences de recursos a entidades publicas e privadas; 

quantificar o resultado primario a ser obtido com vistas a reducao do montante da divida e 

das despesas com juros como tambem, estabelecer limitacoes a expansio de despesas 

obrigatorias de carater continuado. 

De acordo com a norma, a LDO devera instituir os padroes necessarios a alocagio dos 

recursos no orcamento anual, de forma a garantir a realizacao das metas e objetivos 

contemplados no PPA. Trata-se, portanto, de instrumento que funciona como elo entre o 
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PPA e os orcamentos anuais, compatibilizando as diretrizes do Piano a estimativa das 

disponibilidades financeiras para determinado exercicio. 

Esta no artigo 35, do Ato das Disposicoes Constitucionais Transitorias - ADCT, da 

Constituicao Federal de 1988, o projeto de lei de diretrizes orcamentarias sera encaminhado 

ate oito meses e meio antes do encerramento do exercicio financeiro (ate meados de abrii) e 

devolvido para sancao ate o encerramento do primeiro periodo da sessao legislativa (final 

de junho). Esses prazos dizem respeito a Uniao, prevalecendo para Estados, Distrito 

Federal e Municipios o que estiver disposto nas suas respectivas Constituicdes e Leis 

Orginicas. 

Complementa Debus e Nascimentos (2002), alem disso, a LDO estabelece regras gerais 

substantivas, traga as metas anuais e indica os rumos a serem seguidos e priorizados no 

decorrer do exercicio financeiro, nao se detendo em situacdes especificas ou individuals, 

prdprias do orcamento. O seu papel consiste em ajustar as acoes de Governo, previstas no 

PPA, as reais possibilidades de caixa. 

A Lei de Diretrizes Orcamentarias tern tambem o merito de submeter a soberania popular a 

definicao das prioridades para a aplicacao dos recursos publicos. Anteriormente a vigencia 

da atual Carta Magna, as prioridades do setor publico eram definidas unilateralmente pelo 

Poder Executive sem transito pelo Pariamento. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal, por sua vez, ampliou o papel e a importancia da Lei de 

Diretrizes Orcamentarias tornando-a, ainda, elemento de planejamento para a realizagao de 

receitas e o controle de despesas publicas, com o objetivo de alcancar e manter o equilibrio 

fiscal. 

De acordo com Debus e Nascimento (2002), a Lei Orcamentaria Anual esta ajustada com o 

Piano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orcamentarias e, sem prejuizo dos 

demonstrativos. Conforme a Lei n° 4.320/64 apud Debus e Nascimento (2002) esta instituido 

que: contera em anexo, demonstrativo da compatibldade da programacao dos orcamentos 

com os objetivos e as metas constantes do Anexo de Metas Fiscais; sera acompanhado de 

demonstrativo do efeito regionalizado, decorrente de isencdes, anistias, remissSes, 

subsldios e beneflcios de natureza financeira, tributaria e crediticia, sobre as receitas e 

despesas; tambem as respectivas medidas de compensacao para renuncias de receita; e 

aumento de despesas obrigatorias de carater continuado; contera tambem na LOA, reserva 

de contingencia, cuja forma de utilizacio e montante, definido com base na Receita 

Corrente Liquida - RCL, serao estabelecidos na LDO, destinada ao atendimento de passivos 

contingentes; riscos e eventos fiscais imprevistos. 
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Todavia, o refinanciamento da divida publica constara, separadamente, na Lei Orcamentaria 

e nas de credito adicional, cuja atualizagio monetaria do principal da divida mobiliaria 

refinanciada n i o poderi superar a variacio do indice de precos previsto na LDO, ou em 

legislagio especifica. Contudo, o § 4° do art. 29 da L R F admite que o total do 

refinanciamento, ao final de cada exercicio, tambem seja acrescido das operagdes de 

credito autorizadas no orcamento e para este efeito realizado. 

Segundo Debus e Nascimento (2002), deve-se lembrar que a Lei de Responsabilidade 

Fiscal esta disciplinando, entre outros, o § 5, art. 165, da C F , segundo o qual o orcamento 

fiscal abrangeri os Poderes da Uniio, seus fundos, drgios e entidades da administragio 

direta e indireta, inclusive fundagdes insfituidas e mantidas pelo Poder Publico. 

Nesse sentido, o orcamento de determinada entidade de direito publico interno deve ser 

unico, isto e, a entidade deve possuir apenas um orcamento e nio mais que um para dado 

exercicio financeiro, o qual conteri todas as suas receitas e despesas e outros recursos. 

Mas se essa entidade possuir uma autarquia publica, ainda que integre o orcamento 

consolidado e, portanto, seja aprovado pela lei, o orcamento dessa entidade autdnoma 

durante a sua execucao es tar i desiigado administrativamente do orcamento da entidade, 

tendo sua prdpria unidade, sua universalidade e ser i anual. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1.4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Transparencia e o Controie Fiscal na Gestio Publica conforme a Lei de 

Responsabilidade Fiscal 

De acordo com Monteiro (2004), a disciplina e responsabilidade incluem a transparencia da 

gestio fiscal e relatdrios sobre a implementacio de cada fase da projecio original. Portanto 

a agio planejada e transparente significa que o planejamento e sua divulgagio se tornam 

obrigatdrios para a Uniio pela norma constitucional para os estados e municipios e est i 

sujeita a normas da respectiva Constituigio ou Lei Orginica do municipio. 

A transparencia da gestio fiscal se da atraves da ampla divulgagio, dos pianos, 

orgamentos e leis de diretrizes orgamentarias; as prestagdes de contas e o respectivo 

parecer previo; o Relatdrio Resumido da Execugio Orcamentaria e o Relatdrio de Gestio 

Fiscal; e as versdes simplificadas desses documentos inclusive em meios eletrdnicos de 

acesso publico. 
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Depois o Conselho ditara as Normas de Transparencia da Gestio Fiscal e provera as 

condigdes necessirias para a divulgagio prevista. Enquanto n io se completa a forma pela 

qual o Conselho forneca assistencia tecnica, e recomendivel a cada titular de poder dos 

entes da Federagio publicar seu piano de agio, se previsto em sua legislagio, previsto na 

Constituigio Federal como Piano Plurianual para a Uniio. Seja qual for o formato da agio 

planejada, cada ente a publicari no jornal oficial, se houver, na internet, se puder, ou 

apregoando-a em local publico de maior circulagio. 

Segundo Monteiro (2004), estio incluidos tambem na Transparencia da Gestio Fiscal o 

estimulo a participacio popular em audiencias publicas, obrigatdrias na Comissio Mista de 

Pianos e Orgamentos Publicos do Congresso, durante a elaboragio de Pianos, Lei de 

Diretrizes Orgamentirias e Orgamentos. Tambem se caracteriza a participagio do publico, 

pelas audiencias publicas previstas nas comissdes temiticas do processo de planejamento 

e orcamento, durante a comprovagio de realizagao das metas fiscais de cada quadrimestre, 

Alem do Relatdrio de Gest io Fiscal, quadrimestral, e devido o Relatdrio Resumido da 

Execucio Fiscal, bimestral, ambos s i o devidos a publicidade 30 dias apds o vencimento do 

bimestre. 

Outra instituigio obrigada a apresentar, em reuniio conjunta das comissdes temiticas 

pertinentes no Congresso, a avaiiagio de cumprimento dos objetivos e metas das politicas 

monetaria, crediticia e cambiai e o impacto das mesmas sobre o custo fiscal expresso no 

art. 9° e o Banco Central. E s s e s relatdrios s i o semestrais, mas h i ainda, para o mesmo, a 

obrigatoriedade de demonstragio, por balangos trimestrais, do impacto do custo fiscal das 

operagdes realizadas conforme a Lei de Diretrizes Orcamentirias relatando que: 

e vedado ao titular de Poder ou 6rgSo referido. nos ultimos dots 
quadrimestres do seu mandato, contrair obrigacSo de despesa que n io 
possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a 
serem pagas no exercicio seguinte sem que haja suficiente disponibilidade 
de caixa para este efeito (TONET, 2001, P. 41). 

Na determinagio da disponibilidade de caixa ser io considerados os encargos e despesas 

compromissadas a pagar ate o final do exercicio. 

Segundo Khair (2001), caracteristica marcante da Lei de Responsabilidade Fiscal e a 

obrigatoriedade da transparencia do planejamento e da execugio da gestio fiscal. 

A Credibilidade de uma competente administragio nas esferas publicas est i centrada na 

boa interagio entre governo e sociedade. Para os pequenos Municipios, essa interagio e 

quase natural, pois a populacio conhece e tern mais ficil acesso ao prefeito ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a sua equipe. 

Da mesma forma acontece com a Cimara Municipal, onde os vereadores devem exercer 
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seus mandatos em beneficio da populacio para garantir a continuidade de suas carreiras 

poltticas. 

A agio mutua entre o Executivo e Legislativo com a sociedade poderi ser facilrtada com a 

Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece maior transparencia na agio govemamental 

por meio da ampla divulgagio das prestagdes de contas, dos relatdrios de gestio e, 

especialmente, pelo incentivo a participagio da sociedade. Afirma Khair (2001), as 

informagdes que estio explicitas nos relatdrios exigidos, alem de estabelecer parimetros e 

metas para a administragio publica, permitem avaliar com profundidade a gestio fiscal do 

Executivo e Legislativo. 

Dessa forma, acrescenta Khair (2001), que o orcamento participative e apenas um dos 

instrumentos da aproximagio entre o governo e a sociedade, existindo variadas formas para 

propiciar essa interagio, como a visita sistematica aos bairros para dialogar com a 

populagio, a criagio de conselhos comunitirios, a presenga nos meios de comunicacio 

local para informar e prestar contas dos atos de governo, a promogio de sondagens de 

opiniio etc. A transparencia s e r i assegurada, tambem, mediante incentivo a participagio 

popular e a realizagio de audiencias publicas, durante os processos de elaboragio e de 

discussio dos pianos, da lei de diretrizes orgamentirias e dos orgamentos. 

As contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo ficario disponiveis, durante todo o 

exercicio, no respectivo Poder Legislativo e no drgio tecnico responsive! pela sua 

elaboragio, para consulta e apreciacao pelos cidadios em geral e pelas instituigdes da 

sociedade. 

Portanto, de acordo com Guedes (2001), i medida que se depreende, a transparencia e 

muito mais do que um objetivo ou um principio da gestio publica. Na verdade, ela decorre 

de uma obrigagio, imposta aos govemantes publicos, no sentido de nio somente cumprir 

eficientemente suas missdes, segundo os mandamentos constitucionais e legais, mas 

tambem de demonstrar a toda a sociedade, que o fizeram conforme o estabelecido nos 

orcamentos, nos relatdrios gerenciais e nas suas prestagdes de contas, cujos resultados 

deverio ser submetidos i aprovagio da sociedade. 

Afirma Guedes (2001), que se trata de uma nova pritica administrativa imposta pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal, ensejando um processo de interagio permanente entre os 

gestores e os cidadios, portanto a transparencia se inicia com uma agio do gestor, atraves 

da qual demonstra e comprova, periodicamente e com o maior detalhamento possivel, o que 

foi realizado e quais os beneficios sociais decorrentes.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A sociedade, a quern e direcionada a 
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comprovagio dos resultados - cabe avaliar e aprovar ou exigir novos esclarecimentos ou ate 

mudanga de rumos na gestao. 

Nesse sentido, espera-se que, em futuro prdximo, a sedimentagio da nova pritica concorra 

para maior eficiencia, eficacia e efetividade da gestao publica. De certo, cabe afirmar que as 

perspectivas s i o animadoras, porque, entre outras razdes, a obrigatoriedade imposta aos 

gestores certamente os induzira a despender estbrcos adicionais na escolha e na 

implementagio das agdes, sob pena de ter sua atuagio reprovada pelos cidadios. 

No capitulo a seguir serio mostradas algumas normas para a agio fiscal, sansdes e 

atribuigdes do Ministerio da Fazenda como tambem punigdes penais e fiscais possiveis de 

serem praticadas pelas autoridades municipais, identificando para cada uma o que 

estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal, em termos de agio e punigio fiscal e a pena 

prevista na legislagio penal. 

2.2 Abordagem sobre as Normas para a Ag io Fiscal , Sangdes, Atribuigdes do 

Ministerio da Fazenda e Punigdes Penais e F iscais conforme a L R F . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.1 Normas para a Agao Fiscal conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal 

A Lei de Responsabilidade Fiscal e composta por tres tipos regras quanto i agio fiscal: a 

primeira e de proibigio da agio fiscal; a segunda diz respeito i nulidade do ato fiscal; e a 

ultima refere-se i obrigagao de execugio da determinagio da lei. Na materia das vezes dos 

casos est i contemplada na ultima regra. 

Segundo Khair (2001), exemplos de regras de proibigio da agio fiscal s i o a de consignar 

na lei orgamentiria credito com finalidade imprecisa ou com dotagio ilimitada; consignar na 

lei orgamentiria dotagio para investimento com duragio superior a um exercicio financeiro 

que nio esteja previsto no piano plurianual ou em lei que autorize a sua inclusio; nio 

cumprir a lei para a criagio, expansio ou aperfeigoamento de agio govemamental que 

acarrete aumento da despesa; nio cumprir a lei para a criagio ou expansio das despesas 

obrigatdrias de cariter continuado; tambem exceder o limite da despesa total com pessoal, 
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em cada periodo de apuracao; dar aumento de despesa total com pessoal e ela atingir 95% 

do limite e utilizer recursos transferidos para outras finalidades 

Para Khair (2001), constituem-se ainda regras, a realizacio da operacao de credito mesmo 

que seja sob a forma de novacao, refinanciamento ou postergacao de divida contraida 

anteriormente; receber antecipado valores de empresa em que o Poder Publico detenha, 

direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e 

dividendos; contratar ou resgatar operacao de antecipacao de receita orcamentaria em 

desacordo com a lei; contrair obrigacao de despesa que nao possa ser paga com recursos 

do mandato; aplicar a receita derivada da alienacio de bens e direitos para o financiamento 

de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdencia social; 

ultrapassar ate 2003, em percentual da receita corrente liquida, a despesa total com pessoal 

verificada no exercicio imediatamente anterior, acrescida de ate 10%, se esta for inferior ao 

limite da lei, assegurada a revisio geral anual, sempre na mesma data e sem distingio de 

indices; ultrapassar ate 2003 o percentual das despesas com servico de terceiros, ocorridas 

em 1999. 

Ja a regra referente a de nulidade do ato fiscal, responsavel em dar aumento de despesa 

total com pessoal em desacordo com a lei; ordenar, autorizar ou executar ato que acarrete 

aumento de despesa total com pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato ou 

legislatura; contratar operacao de credito, exceto quando relativa a divida mobiliaria ou a 

externa, que nio atende i s condicdes e limites estabetecidos em lei; ela tambem concede 

garantia acima dos limites fixados pelo Senado Federal; desapropriar imdvel urbano sem a 

previa e justa indenizagio em dinheiro ou previo dep6sito judicial do valor da indenizagio. 

No tocante i regra de obrigacio de execugio da determinagio da lei; e fazer a Lei de 

Diretrizes Orcamentirias de acordo com a lei; entregar a Lei de Diretrizes Orcamentirias no 

prazo; elaborar o projeto de lei orcamentiria anual de forma compativel com o piano 

plurianual, com a lei de diretrizes orcamentirias e com as normas da Lei de 

Responsabilidade Fiscal; confer no projeto de lei orcamentiria o demonstrativo da 

compatibilidade da programacio dos orcamentos com os objetivos e metas fiscais; confer 

no projeto de lei orcamentiria o demonstrativo do efeito, sobre as receitas e despesas, 

decorrente de renuncia fiscal, bem como das medidas de compensacio a renuncias de 

receita e ao aumento de despesas obrigatdrias de cariter continuado; entregar a Lei 

Orcamentiria Anual no prazo; estabelecer no prazo a programacio financeira e o 

cronograma de execucio mensal de desembolso; expedir ato determinando limitagio de 

empenho e movimentacio financeira, nos casos e condicdes estabetecidos em lei. 
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Faz parte ainda das regras de obrigagao de execugao segundo Khair (2001), demonstrar e 

avaliar no prazo o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiencia 

publica; realizar a instituicao, previsio e efetiva arrecadacao de todas as taxas e 

contribuigdes da sua competencia; colocar a disposicao no prazo os estudos e as 

estimativas das receitas para o exercicio subsequent^, inclusive da Receita Corrente 

Liquida, e as respectivas memdrias de calculo; desdobrar no prazo, as receitas previstas em 

metas bimestrais de arrecadacao; efetuar a renuncia de receita, no caso dela decorrer da 

condicao de compensacao permanente de receita, antes de implementadas as medidas 

dessa compensacao; receber transferencia voluntaria em desacordo com limite ou condicao 

estabelecida em lei; realizar a transferencia de recursos ao setor privado sem autorizacio 

por lei especifica, sem atender as condicdes estabelecidas na lei de diretrizes orcamentarias 

e sem estar prevista no orcamento ou em seus creditos adicionais; expedir ato 

determinando limitacao de empenho e movimentacSo financeira, nos casos e condicdes 

estabeiecidos em lei. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.2 SangOes e Atribuigdes do Ministerio da Fazenda segundo a Lei de Responsabilidade 

Fiscal 

Segundo Debus e Nascimento (2002), as sancdes institucionais correspondem a interrupcao 

de transferencias voluntaries e a sua contratacao realizadas pelo Governo Federal, ao 

impedimento de contratacao de operagdes de credito e a impossibilidade para a obtengao 

de garantias da Uniao para a contratacao de operagdes de credito externo. 

No que diz respeito ao controle das operagdes de credito, o Banco Central e a instituigao 

que vinha acompanhado a divida publica brasileira, inclusive o volume de contratagdes de 

operagdes de credito de Estados e municipios, porem segundo a Resolugao n° 43, de 21 de 

dezembro de 2001, apud Debus e Nascimento (2002), este papel ficou na responsabilidade 

do Ministerio da Fazenda, que por sua vez recebeu novas atribuigdes impostas pela Lei de 

responsabilidade Fiscal, tendo em vista o acompanhamento das financas publicas em nivel 

nacional. 

Comptementa Debus e Nascimento (2002), que estas atribuigdes estao nos textos dos 

artigos 31, paragrafo 4° que diz que o Ministerio da Fazenda deve divulgar mensalmente a 

relagao dos entes que tenham ultrapassado os limites das dividas consolidada e mobiliaria; 
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deve tambem o Ministerio da Fazenda conforme o artigo 32, verificar o cumprimento dos 

limites e condicdes relativos a realizacao de operagdes de credito de cada ente da 

Federacao, inclusive das empresas por eles controladas, direta ou indiretamente. Estas 

fungdes estavam, no entanto delegadas ao Banco Central por portaria do Ministerio da 

Fazenda e que passara, portanto a ser reaiizada pela Secretaria do Tesouro Nacional -

SNT. O artigo 50 no paragrafo 2° relata a edicao de normas gerais para consolidagio das 

contas publicas cabera ao drgio central de contabilidade da Uniio, enquanto nio 

implantado o Conselho de Gestio Fiscal. No artigo 51 da L R F deve promover a 

consolidagio, nacional e por esfera de governo, ou seja, federal, estadual, Municipal das 

contas referentes ao exercicio anterior e sua divulgagio deve ser feita inclusiva por meios 

eletrdnicos. E por fim, o artigo 61 fala dos tttulos da divida publica, que desde devidamente 

escriturados em sistema centralizado de liquidagio e custddia, poderio ser oferecidos em 

caugio para garantia de emprestimos, ou em outras transacdes previstas em lei, pelo seu 

valor econdmico, assim definido pelo Ministerio da Fazenda. 

Segundo Debus e Nascimento (2002), outra atividade que a Lei de Responsabilidade Fiscal 

traz para o Ministerio da Fazenda e a execucio das chamadas sancdes fiscais iqueles 

entes publicos que nio estiverem cumprindo diversas normas da LRF . Estas punigdes 

fiscais correspondem i interrupcio de transferencias voluntirias e a sua contratacio 

realizadas pelo Govemo Federal, o impedimento para a contratacio de operacdes de 

credito e a impossibilidade para a obtencio de garantias da Uniio para a contratacio de 

operacdes de credito externo. 

Portanto, parafraseia Debus e Nascimento (2002) que as acdes que poderio representar a 

aplicagio de punigdes fiscais dizem respeito ao descumprimento do texto inserido nos 

artigos 11, que diz: nio realizar a instituigio, previsio e efetiva arrecadacio de todos os 

impostos da sua competencia; artigo 23: deixar de ordenar ou de promover, na forma e nos 

prazos da lei, a execucio de medida para a redugio da despesa total com pessoal que 

houver excedido a repartigio por Poder do Limite Miximo; artigo 31: estar acima do limite 

das dfvidas consolidada ou mobiliiria e operagdes de credito dentro do limite de prazo; artigo 

33: deixar de promover ou de ordenar o cancelamento, a amortizagio ou a constituigio de 

reserva para anular os efeitos de operagio de credito reaiizada com inobservincia de limite, 

condicio ou montante estabelecido em lei; artigo 40: nio ressarcir pagamento de divida 

honrada pela Uniio ou Estado; nio liquidar totalmente a divida que tiver sido honrada pela 

Uniio ou por Estado, em decorrencia de garantia prestada em operagio de credito; artigo 

51: nio remeter as contas ao Executivo da Uniio ate 30 de abril; artigo 52: n io publicar o 

Relatdrio Resumido da Execucio Orgamentiria no prazo estabelecido; artigo 55: deixar de 
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divulgar ou de enviar ao Poder Legislativo e ao Tribunal de Contas o Relatdrio de Gestao 

Fiscal, nos prazos estabetecidos em lei; artigo 70: nao se enquadrar no limite da despesa 

total com pessoal em ate dois exercicios, caso em 1999 estiver acima desse limite, 

eliminando o excesso, graduaJmente, a razao de, pete menos, 50% ao ano, mediante a adogao das 

medidas previstas na lei. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.3 Punigdes Decorrentes pelo nao Cumprimento a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF 

Algumas punigdes penais se referem aos atos de improbidade administrativa nao 

representando transgressao a Lei de Responsabilidade Fiscal naquilo que se refere a 

obtencao de vantagem pessoal direta ou indireta ao agente publico. 

De acordo com Khair (2001), a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece um abrangente 

conjunto de novas regras que deverao ser cumpridas pelos administradores publicos e as 

leis penais, contra os crimes de responsabilidade fiscal, estabelecem outro conjunto, 

tambem amplo, de punigdes penais. Esses dois conjuntos nao contemplam 

necessariamente as mesmas transgressdes, havendo a necessidade de se procurar 

estabelecer a inter-relagSo entre eles. 

2.2.4 Punigdes Penais Aplicaveis as Transgressdes a Lei de Responsabilidade Fiscal 

Conforme Khair (2001), a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece regras de gestao fiscal 

sem consideragdes as questdes de improbidade administrativa. Objetiva a Lei de 

Responsabilidade Fiscal o equilibrio fiscal das contas publicas e as diversas obrigagdes de 

planejamento e controle da gestao fiscal. Assim, apenas uma parte da legislagao penal 

existente podera ser aplicada para punir as transgressdes a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Conforme a Lei 10.028/00 apud Khair (2001), no que diz respeito aos municipios, 20 

possiveis crimes e respectivas punigdes, sendo otto acrescentados ao Cddigo Penal, oito 

acrescentados ao Decreto-Lei 201/67 (que trata dos crimes de prefeitos e vereadores) e 
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quatro novos que s i o crimes que tiveram penalizagio abrandada de reclusio para multa, 

por decisio da Cimara Federal. 

Alem dos vinte crimes previstos na Lei 10.028/00, os artigos 1° e 4° do Decreto-Lei 201/67 

apresentam uma relacio de treze crimes passiveis de serem aplicados as transgressdes a 

Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, tem-se um conjunto de trinta e tres punigdes penais 

considerados como mais diretamente aplicaveis as transgressdes a Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

De acordo com Khair (2001), faz parte desse conjunto as punigdes acrescentadas pela Lei 

10.028/00 ao Cddigo Penal composta, sendo a mesma constituida de 8 crimes, ou seja, 

desrespeitar a lei para: contratacio de operacao de credito. Pena-reclusio, de 1 a 2 anos; 

prevista no art. 359A; inscricio em restos a pagar. E s s a e caracterizada de Pena -

detengio, ou seja, se r i de 6 meses a 2 anos; mencionada no art.359B. Assungio de 

obrigagio no ultimo ano do mandato. Pena - reclusio, de 1 a 4 anos; (art.359C). Ordenagio 

de despesa. Pena - reclusio, de 1 a 4 anos; (art. 359D). Prestagio de garantia. Pena -

detengio, de 3 meses a 1 ano; (art. 359E). Cancelamento de restos a pagar. Pena-

detengio, de 6 meses a 2 anos; (art. 359F). Despesa com pessoal no ultimo ano do 

mandato. Pena — reclusio, de 1 a 4 anos; (art. 359G). Oferta publica ou colocagio de 

titulos no mercado. Pena - reclusio de 1 a 4 anos. (art. 359H). 

Khair (2001) menciona as punicdes acrescentadas pela Lei 10.028/00 ao art. 13 do Decreto-

Lei 201/67 composta tambem de oito crimes como sendo: Desrespeitar a lei para a: redugio 

do montante da divida consolidada; (inciso XVI) abertura de credito; (inciso XVII); 

regularizar operagio de credito reaiizada irregularmente; (inciso XVIII); liquidagio de ARO; 

(inciso XIX); realizagio de operagio de credito de divida contraida anteriormente; (inciso 

XX); captagio de recursos de tributo ou contribuigio; (inciso XXI); destinagio de recursos 

provenientes da emissio de titulos; (inciso XXII) e a realizagio ou recebimento de 

transferencia voluntiria, (inciso XXIII). 

Nesse sentido, Khair (2001, 34), afirma que: 

A condenacao para esses crimes e a perda de cargo e a inabilitacio, pelo 
prazo de 5 anos, para o exercfcio de cargo ou fungao publica, eletivo ou de 
nomeagio, sem prejulzo da reparacSo civil do dano causado ao patrimdnio 
publico ou particular. Os crimes sio punidos com a pena de detengio, de 3 
meses a 3 anos (KHAIR, 2000:34). 

Existem ainda quatro novas punigdes acrescentadas pelo artigo 5° da Lei 10.028/00 que 

concerne desrespeitar a lei para a divulgagio do relatdrio de gestio fiscal; posta no inciso I; 

proposigio da lei de diretrizes orgamentirias em relagio i s metas fiscais; estabelecidas no 
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inciso II; a expedicao de ato determinando limitacao de empenho; contida no inciso III e por 

fim, a redugio da despesa total com pessoal, mencionada no inciso IV. 

O autor afirma que a infracio nesses quatro crimes tern tern punicao com multa de 30% dos 

vencimentos anuais do agente que Ihe der causa, sendo o pagamento da multa de sua 

responsabilidade pessoal. A infracio sera processada e julgada pelo Tribunal de Contas. 

Ja as punicdes provenientes do Artigo 1° do Decreto-Lei 201/67 constam de 9 crimes onde 

emprega recursos, em desacordo com sua destinacao; como esta no inciso IV que e 

ordenar, efetuar ou realizar despesas em desacordo com a lei ou normas; explicitas no 

inciso V; deixar de prestar contas nos prazos e condicdes estabetecidos; (inciso VI); deixar 

de prestar contas de recursos recebidos a qualquer titulo; (inciso VII); contrair emprestimo 

sem autorizagao da Cimara, ou em desacordo com a lei; (inciso VIM); conceder recursos 

sem autorizacao da Cimara, ou em desacordo com a lei; (inciso IX); como tambem, alienar 

ou onerar bens imdveis, ou rendas sem autorizagio da Cimara, ou em desacordo com a lei; 

(inciso X); nomear, admitir ou designar servidor, contra disposigio de lei; (inciso XIII) e 

negar execucio a lei ou deixar de cumprir ordem judicial, sem dar o motivo, incluso no inciso 

XIV. 

E bem verdade segundo Khair (2001), que esses crimes s i o de responsabilidade dos 

Prefeitos, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciirio, independentemente do pronuncia-

mento da Cimara Municipal. Se punidos, a detengio e de 3 meses a 3 anos, com a perda 

de cargo e a inabilitagio, pelo prazo de 5 anos, para o exercicio de cargo ou fungao publica, 

eletivo ou de nomeagio, sem prejulzo da reparagio civil do dano causado ao patrimdnio 

publico ou particular. 

O autor ainda menciona as punigdes provenientes do artigo 4° do Decreto-Lei 201/67 

constituido por 4 crimes. Como sendo: o retardamento da publicagio ou deixar de publicar 

as leis e atos; (inciso IV); nio apresentar a Cimara, no prazo e em forma regular, a 

proposta orgamentiria; (inciso V); descumprir o orcamento aprovado; (inciso VI) e praticar, 

contra disposigio de lei, ato de sua competencia ou omitir-se na sua pratica, (inciso VII). 

Afirma Khair (2001) que esses crimes constituent infracdes politico-administrativas dos Pre-

feitos sujeitas ao julgamento pela Cimara Municipal e sancionadas com a cassagio do 

mandato. Nesse caso, 

a punicao mais abrangente aplicivel i s transgressdeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal de obrigagoes de executar determinates da lei e a do 
inciso VII do Decreto-Lei 201*7, pois pune quem "Praticar, contra expressa 
disposigio de lei, ato de sua competencia ou omitir-se na sua pratica 
(KHAIR, 2000:36). 
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No quadra a seguir estio distribuidas as transgressdes na Lei de Responsabilidade Fiscal 

com seus respectivos instrumentos de punicdes. 

QUADR01: Analise do Quadra Geral das Transgressdes a LRF e Correspondentes Punigdes 

ASSUNTO TRANSGRESSOES LRF 
PUNICAO 
FISCAL 

PUNICAO 
PENAL 

Transpardncia, Controle e Fiscalizacio 25 3 25 

Planejamento 19 3 19 

Operacdes de Credito 10 6 1 10 

Receita 8 1 8 

Gestio Patrimonial 7 3 7 

Despesa com Pessoal 6 5 1 6 

Garantia 6 2 2 4 

Divida 5 2 4 

Disposicdes Finais ou Transitdrias 5 2 1 5 

Despesas Criadas ou Expandidas 3 3 3 

Transferencia de Recursos ao Setor Privado 3 1 3 

Restos a Pagar 2 2 

Operacao de Antecipacao de Receita 
Orcamentaria 

2 2 2 

Seguridade Social 1 1 1 

Obrigacao de Despesa no Final do Mandato 1 1 1 

Empresas Controladas 1 1 

TOTAL 104 29 11 101 

Fonte: Ministerio do Planejamento, Orcamento e Gestao - BNDES. 2000,p:37 

O quadrol resume por assunto o numero de transgressdes possiveis a Lei de 

Responsabilidade Fiscal com as correspondentes restricdes na lei e punicdes. Nota-se o 

maior peso que e atribuido a Transparencia, Controle e Fiscalizacio e tambem ao 

Planejamento na Lei de Responsabilidade Fiscal, porem pouca restricio e punicao fiscal as 

transgressdes nesses assuntos. As restricdes da Lei de Responsabilidade Fiscal s i o 

maiores para a contratacao de operacdes de credito e com despesas com pessoal. 

Portanto, nao existem punicdes fiscais para questdes importantes como planejamento, 

gestao patrimonial, geracao de despesas e para a contratacao de obrigacdes de despesa 

sem contrapartida de recursos nos ultimos 8 meses do mandato. 

Ressalta do quadro supra que, das 104 possiveis transgressao a Lei de Responsabilidade 

Fiscal apenas 11 s i o punidas fiscalmente e apenas 29 s i o proibidas ou nulo o ato que as 

produz, ficando as demais 64 transgressdes passiveis apenas de punicao penal. Isso 

evidencia a importincia dessa punicio para o sucesso da efetivacio da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 
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Entre as 101 transgressdes com punicdes penais tem-se 69 punidas pela cassacio do 

mandato apos julgamento da Cimara Municipal, 15 punidas com detencao ou reclusio, 10 

punidas com detencio com inabilitagao para funcio publica por 5 anos e 7 punidas com 

multa. 

Isso evidencia a importancia que ira adquirir o Legislativo futuramente, pois iri julgar as 

inumeras transgressdes passiveis de cassacio do mandato do Prefeito previstas na Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

Os dispositivos legais para enquadramento i s transgressdes fiscais s i o 25, sendo todos os 

20 da Lei 10.028/00 e apenas cinco dos 13 possiveis de aplicacio do Decreto-Lei 201/67. 

Isso se da, pois, em diversos casos, dispositivos desta lei preveem a mesma coisa que os 

do decreto-lei prevalecendo o primeiro sobre dispositivos semelhantes ou conflitantes do 

decreto-lei. 

Segundo Khair (2001), a Lei 10.028/00 se aplica em apenas 30 casos de transgressio 

ficando os demais 71 casos passiveis de punicio pelo Decreto-Lei 201/67 e dentro desses 

71 casos 58 podem ser enquadrados no artigo 4° inciso VII que diz: ("Praticar, contra 

expressa disposicio de lei, ato de sua competencia ou omitir-se na sua pratica."), 10 podem 

ser enquadrados no artigo 4° inciso V, deixar de apresentar a Cimara, no devido tempo, e 

em forma regular, a proposta orcamentiria. 

Assim, fica para um decreto-lei de 33 anos atris a punicio a ser aplicivel em 70% dos 

casos de transgressio a Lei de Responsabilidade Fiscal o que evidencia a falta de um 

dispositivo na Lei 10.028/00 que apresente a abrangencia do artigo 4° inciso VII do Decreto-

Lei 201/67. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.5 Punicdes Fiscais Aplicaveis as Transgressdes i Lei de Responsabilidade Fiscal 

Na visio de Khair (2001), as punicdes fiscais s i o a vedacio de transferencias voluntirias, 

de contratacio de operacdes de credito e de obtencio de garantia. Existem onze casos de 

transgressdes previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal que levam a punicio. Primeiro e 

de estar acima do limite das dividas consolidada ou mobiliiria e operacdes de credito dentro 

do limite de prazo. Tern como punicio a proibicio de contratar operacdes de credito e 
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devera obter resultado primario para baixar a divida ao limite; nio ressarcir pagamento de 

divida honrada pela Uniio ou Estado. 

E tido tambem como pena, nio receber transferencias constitucionais; nao liquidar 

totalmente a divida que tiver sido honrada pela Uniio ou por Estado, em decorrencia de 

garantia prestada em operagio de credito. Atribuido como pena a proibigio de contratar 

operacdes de credito; nio realizar a instituigio, previsio e efetiva arrecadagio de todos os 

impostos da sua competencia. A punicio e nio receber transferencias voluntirias; nio 

remeter as contas ao Executivo da Uniio ate 30 de abril. Tern como punicio, n io receber 

transferencias voluntirias e ser proibido de contratar operacdes de credito; a nao publicacio 

do Relatdrio Resumido da Execucio Orcamentiria no prazo estabelecido. E punido com o 

nio recebimento das transferencias voluntirias e ficari proibido contratar operacdes de 

credito; deixar de divulgar ou de enviar ao Poder Legislativo e ao Tribunal de Contas o 

Relatdrio de Gestio Fiscal, nos prazos estabetecidos em lei. Outra punicio e o nao receber 

transferencias voluntirias e ser proibido de contratar operacdes de credito; deixar de 

ordenar ou de promover, na forma e nos prazos da lei, a execucio de medida para a 

reducao da despesa total com pessoal que houver excedido a repartigao por Poder do limite 

miximo. 

A punicio e nio receber transferencias voluntirias e proibido contratar operacdes de credito 

e obter garantia; deixar de promover ou de ordenar o cancelamento, a arnortizagio ou a 

constituigio de reserva para anular os efeitos de operagio de credito reaiizada com 

inobservincia de limite, condigio ou montante estabelecido em lei. Punigio: nio receber 

transferencias voluntirias, proibido contratar operagdes de credito e obter garantia; como 

tambem nio se enquadrar no limite da despesa total com pessoal em ate dois exercicios, 

caso em 1999 estiver acima desse limite, eliminando o excesso, gradualmente, a razio de, 

pelo menos, 50% ao ano, mediante a adogio das medidas previstas na lei. Punigio: nio 

receber transferencias voluntirias, proibido contratar operagdes de credito e obter garantia; 

estar acima do limite das dividas consolidada ou mobiliiria e operacdes de credito alem do 

limite de prazo. Punigio: nio receber transferencias voluntirias, proibido contratar 

operacdes de credito e deveri obter resultado primirio para baixar a divida ao limite. 

Apos delinear a Lei de Responsabilidade Fiscal no que conceme sua aplicabilidade, no 

capitulo a seguir ser i mostrado algumas concepgdes relacionadas a nova maneira de fazer 

uma administragio publica com seriedade, responsabilidade e transparencia. 
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2.3. Nova Concepgao de G e s t i o Publica i Luz da Lei de Responsabilidade Fiscal 

Desde o inicio da decada de 80, o Brasil vive um processo de mudanga cultural, que e 

resultado de profundas transformagoes ocorridas em quase todas as esferas da vida publica 

do pais. 

O Brasil da convivencia com o clientelismo, com o populismo e com a heranca do 

patrimonialismo mudou. Atualmente, num regime democratico, e quase inconcebivel que um 

governante decida arbitrariamente seus gastos, sem a participacio efetiva do Legislativo e 

da sociedade, e na ausencia de mecanismos de controle das contas publicas. 

De acordo com Tavares (1999), com a implantacio da LRF, alem do estabelecimento de 

principios e normas para separar cada vez mais a coisa publica da privada, h i mecanismos 

de controle e de transparencia fiscal que garantem o cariter permanente dessa nova forma 

do Estado se relacionar com a sociedade. 

A irresponsabilidade fiscal hoje, em qualquer nivel de governo, resultara posteriormente em 

mais impostos, menos investimentos, alem de contribuir para o aumento da inflacio, 

imposto que penaliza, sobretudo, os individuos que vivem i margem da sociedade, ou seja, 

os mais pobres. Pode-se tambem dizer que a mudanga cultural promovida pela L R F j i foi 

verificada ao longo de sua tramitagio e posterior aprovagio pelo Congresso Nacional em 

um prazo surpreendentemente curto, devido a sua complexidade. 

A sociedade teve uma ativa participacio atraves de consuttas publicas i Internet, onde, 

naquela oportunidade, foram registrados mais de 5.000 acessos. A participacio da 

sociedade se deu atraves do envio de opinioes e sugestoes que foram incorporadas ao texto 

final da Lei. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal tambem veio fundir concertos como gestio fiscal 

responsive! que est i assentado em tres pilares: o planejamento a transparencia e o 

controle das contas publicas e responsabilidade social que se refere i nova consciencia do 

povo em relagio a cobranca da agio etica e transparente dos govemantes ao tato com o 

dinheiro publico. Com a LRF , a discussio sobre gastos publicos passa a ser principalmente 

qualitativa e nio apenas quantitativa. Para a sociedade, o bom governante n io deveri 

apenas cumprir a Lei, que e o pressuposto basieo. O diferencial agora se dara na qualidade 

da gestio do gasto publico. 
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Conforme explicita Peres (1999) julga-se necessaria a criagio de uma rede de informacoes 

que permita a comunicagio e a agilidade de processos entre os diversos segmentos da 

sociedade como um todo com o objetivo de facilitar o cumprimento da Lei e marcar o seu 

papel na sociedade, promovendo uma melhoria gerencial em cada drgio envolvido. 

Para o cumprimento desse propdsito, estio empenhados varios drgios, sendo: dos 

Ministerios do Planejamento e Fazenda, o Banco Central, o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econdmico e Social (BNDES), a Caixa Econdmica Federal, os Governos 

Estaduais e Municipals, os Tribunals de Contas de Estados e de Municipios, bem como o 

Tribunal de Contas da Uniio. 

No entanto, antes nio tinha engajamento dos Tribunals de Contas nesse sistema. Dessa 

forma so reforca a percepcio de que toda a sociedade, atraves de seus virios segmentos, 

deseja que a Lei seja obedecida. 

Alem do relacionamento entre os individuos envolvidos em sua aplicacio e fiscalizacio, a 

mudanca de cultura tambem se reflate no trabalho de entidades de classe e das 

organizagdes nio governamentais. Agora, engajadas em um mesmo proposito, facilitam a 

compreensio e a aplicacio da Lei de Responsabilidade Fiscal, especialmente nos 

pequenos municipios. 

Existem ainda outras iniciativas previstas no artigo 64 da Lei de Responsabilidade Fiscal, 

que preve, entre outros, a prestagio de assistencia tecnica por parte da Uniio aos 

municipios para cumprimento da Lei atraves do Ministerio do Planejamento, Orcamento e 

Gestio (MPOG), em parceria com o Banco Nacional do Desenvolvimento Econdmico e 

Social e a Escola de Administragio Fazendiria (ESAF), do Ministerio da Fazenda, que 

estari implementando um Programa Nacional de Treinamento, destinado aos municipios de 

todo o pais. E s s e programa compreende basicamente a organizagio de cursos para os 

tecnicos das prefeituras municipal's, com o objetivo de aprofundar o conhecimento da LRF e 

uniformizar o entendimento de seus principios. Alem da capacitagio e desenvolvimento de 

recursos humanos, o Programa de Treinamento tambem consiste na transferencia de 

tecnologia, bem como no apoio i divulgagio dos instrumentos de transparencia da gestio 

fiscal, previstos na Lei, em meio eletrdnico de amplo acesso publico. 

Na visio de Peres (1999), a implementagio da Lei de Responsabilidade Fiscal e um grande 

desafio para a sociedade e nio foi concebida em nome dos interesses politicos ou 

ideoldgicos. Seus principios garantem, sobretudo, o respe'ito aos direitos do cidadio, do 

contribuinte, do povo em geral, portanto o respeito aos principios contidos na L R F s i o 

beneficos a qualquer governo democritico, independentemente do perfil ideoldgico. 
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Ressalta ainda Peres (1999), depois que a Lei de Responsabilidade Fiscal foi aprovada e 

colocada em pratica, teve como resultado a Aprovacio da Resolucao com proposta de 

limites globais para o montante da divida consolidada da Uniio, estados e municipios; teve 

a elaboragio e encaminhamento ao congresso Nacional do Projeto de Lei de criagio do 

Conselho de Gestao Fiscal conforme o art. 67 da Constituigio Federal. Baseado no artigo 

35 da C F a L R F permitiu a discussio e encaminhamento de solugao para os fundos de 

desenvolvimento de municipios, impedidos de operar em fungao da vedagio contida nesse 

artigo, como tambem a discussao e adogio de medidas administrativas com vistas ao 

registro eletrdnico das dividas publicas internas e externas e a discussao e consulta as 

areas juridicas da questio relativas aos fundos de avais, constituido com recursos publicos, 

com emissao de parecer conclusivo e ainda a revisao e adaptagio as disposigdes da L R F 

dos atos que tratam das transferencias voluntirias seguida da avaliagio da situagio 

financeira e atuarial dos regimes de previdencia dos servidores publicos; edigio de atos que 

estabelecem modelos para os Relatdrios Resumidos de Execucio Orgamentiria e de 

Gestio Fiscal para tres esferas, Uniio, Estados e Municipios expostos no art. 50, §2° da C F 

e por fim a edigio de ato que dispde sobre a consolidagio das contas dos municipios e que: 

nio ha duvida de que a LRF e um dos mais poderosos instrumentos ae 
mudanga cultural e institucional no trato do dinheiro publico criado o Brasil. 
Ela e uma aliada para a melhoria da gestao fiscal, ao combinar regras 
claras, limites aos gastos com pessoal e ao endividamento, com a 
transparencia na prestagio de contas e sancdes pelo nio cumprimento i s 
suas normas (Peres, 1999:56). 

Portanto, e fundamental situar a L R F em um contexto ampto de reforma estrutural ao impor 

disciplina fiscal i s tres esferas de governo e aos tres Poderes, tendo como objetivo maior 

dar as condigdes para o Pais equilibrar ou melhorar seu quadra macroecondmico. 

T i o importantes quanto a prdpria LRF , s i o as iniciativas de natureza institucional que 

permitiram sua elaboragio e finalmente sua aprovagio pelo Congresso Nacional. Essas 

reformas institucionais no imbito fiscal implementadas desde 1994 e 1995 incluiram na 

implementagio a renegociagio de dividas entre os estados, alguns municipios e a Uniio, a 

adogio de limites para despesas com pessoal em relagio i capacidade de geragio de 

receitas do ente Federativo, entre outras. E s s a s iniciativas, somadas i LRF, bem como 

medidas preparatdrias pra sua posterior entrada em vigor, podem ser consideradas 

reformas de fortalecimento da responsabilidade fiscal. 

Com a aprovacio da LRF , o foco das iniciativas deixou de ser o desenho de normas e 

legislagio de responsabilidade fiscal para se tornar sua efetiva implementagio. Ainda e 

recente avaliar os impactos precisos da L R F em termos subnacionais, o que se nota e uma 

significativa capacidade de reagio dos governos apos terem sido submetidos a ela. 
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Ainda que haja um consideravel grau de heterogeneidade de dados disponiveis por parte 

dos governos subnacionais em meio eletronico a respeito de suas contas publicas, bem 

como o cumprimento da LRF , um grande esforco de padronizagio de dados e informacoes 

vem sendo implementadas pelo governo federal, pelos Tribunals de Contas e pelos 

governos estaduais. 

Uma agenda de trabalho para a implementagio da L R F nio pode deixar de contemplar a 

criagio de uma rede de informacoes consisfentes e sistematizadas, permitindo acesso as 

informagoes fiscais dos governos subnacionais e a avaliagio do cumprimento da L R F pelos 

orgios de fiscalizacio da Lei e pela sociedade. Alem disso, uma avaliagio cuidadosa dos 

impactos da implementagio da L R F tambem deve ser empreendida em todos os niveis de 

governo. 

Segundo Tavares (1999), a Lei de Responsabilidade Fiscal fez o pais ter que se conhecer e 

se apresentar melhor para a sociedade, fez tambem com que os governantes prestassem 

contas dos recursos que a sociedade colocou a sua confianga disposigio, os tornaram 

responsaveis por entender e explicar como e gasto o dinheiro publico, criou mecanismos de 

punigio para quern nio for responsivel fiscalmente. E s s a oportunidade nio pode ser 

desperdigada. 

Por tudo isso, o Brasil e um pais que j i se destaca em relagio a muites outros, ao encorajar 

o planejamento fiscal de longo prazo e a gestao fiscal com responsabilidade, transparencia 

e consistencia. 

Na realidade o que se espera e que a responsabilidade fiscal nio mude e sobreviva a fatta 

de visio estrategica de algumas autoridades. Afinal, ainda h i tempo e disposigio para 

entender que responsabilidade fiscal vai muito alem do ajuste fiscal imediatista. E um novo 

regime. Portanto uma nova cultura. 

Para Tavares (1999), na sua origem, a L R F e fruto direto da Reforma Administrativa 

(Emenda Constitucional n° 19, de 4.6.1998), anterior a crise externa e ao acordo com o FMI. 

Durante a tramitagio na Cimara, foi introduzida emenda parlamentar determinando que o 

Presidente enviasse ao Congresso, em seis meses, um projeto de lei complementar para 

discipiinar o art. 163 da Constituigio, que remetia a regulagio das finangas publicas e do 

endividamento publico a uma lei complementar. Assim, ao contririo do que diziam os 

criticos, a L R F foi fruto de gestagio e criagio genuinamente brasileiras, e nio foi idealizada 

ou imposta pelo FMI ou qualquer organismo intemacionai - aliis, tecnicos do Fundo 

chegaram a criticar o anteprojeto preparado pelo Executivo, por mesclar principios com 
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regras, compreender materias muito diversas e nao definirem clara e objetivamente a meta 

fiscal necessaria ao ajuste. 

O projeto de L R F foi concebido para mudar o regime fiscal, abandonando-se a pratica de 

recorrentes pacotes tributarios de fins de ano, para patrocinar uma visio abrangente e 

intertemporal da realidade fiscal. 

A tramitacao do projeto de L R F foi peculiar. A comecar, porque, pela primeira vez, uma 

importante materia fiscal foi submetida pelo governo federal a consulta publica em dezembro 

de 1998 antes do envio ao Congresso. 

Foram colhidas mais de cinco mil sugestSes atraves da internet e, especialmente, dezenas 

de pleitos de autoridades estaduais e municipais em reunifies publicas constituindo um caso 

marcante da mudanca na chamada Lei Camata, para fixar por Poder o limite de gastos com 

pessoal, defendido por muitos governos, em especial aqueles que faziam oposicio ao 

governo federal. Este processo amplo de debates tambem assegurou ao projeto, desde 

antes de seu envio ao Congresso, um amplo apoio dos formadores de opiniio e da midia. 

Nessa ocasiio os fatos acima explicam em parte a razio da boa receptividade da lei no 

Congresso, a ponto de ser aprovada em apenas nove meses na Cimara, com quorum de 

emenda constitucional, o mesmo se repetindo no Senado apenas a emenda regulando a 

aplicacio compulsdria de recursos tributarios no sistema unico de saude teve uma 

aprovacio no Congresso Nacional por quorum superior a L R F no ano de 2000. 

Apesar disso, afirma Tavares (1999), muitos estavam descrentes inicialmente de que o 

proprio projeto do governo fosse aprovado pelo Congresso e, depois do sucesso, na 

implantacio da lei. E importante chamar atencio para o fato de que o Congresso, embora 

tenha preservado todos os principios propostos pelo Executivo, promoveu expressivas 

mudancas na estruturacio da lei e em sua tecnica redacional, bem como incluiu importantes 

alteracoes que acentuaram ainda mais a austeridade fiscal do projeto; caso marcante das 

novas normas sobre a receita inclusive para explicitar e dificultar suas renuncias e sobre o 

Banco Central, separando as politicas fiscais e monetirias. Alem de aperfeicoar a forma e o 

conteudo, o fato de a comissio especial da Cimara ter alterado muitos dispositivos do 

projeto do Executivo, aumentou a adesio politica dos parlamentares; mais uma vez, isso 

passou despercebido para aqueles que achavam que pouco depois o Congresso mudaria a 

lei. 

O alcance da mudanca promovida nas politicas e praticas fiscais e a plena implantacio de 

todas as normas da nova gestio fiscal ainda se fario notar por muitos anos. Duas 
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curiosidades sobre a transicao da LRF: primeiro, nao se adotou uma sistematica geral de 

transicao; segundo, a grande maioria das regras era de carater auto-aplicavel e nio 

dependiam de regulamentacio posterior. 

A regulamentacio posterior da L R F foi reduzida a dois casos o primeiro limites da divida e 

Conselho de Gestio Fiscal, nenhum deles dependendo da decisio excfusiva do Executivo. 

Por ser uma lei de carater nacional, ou seja, aplicada a todas as esferas de governo e todos 

os poderes, vale ressaltar que os congressistas adotaram como principio bisico de trabalho 

deixar qualquer providencia que interferisse nos rumos da L R F ao criterio exclusivo do 

Governo Federal. 

Conforme Tavares (1999), a L R F atuou no sentido exatamente inverso: de fortalecer o 

federalismo e promover um salto em sua evolucio, para um estigio de plena maturidade. 

Isto pode ser resumido na ideia de que cada governo estadual e municipal passa a ser o 

unico responsivel por seus atos, cabendo apenas a populacio de sua jurisdicio responder 

pelos seus eventuais acertos ou erros. A lei inovou ao criar um conceito de Ente da 

Federacio, que permitiu tratamento isondmico desde o Governo Federal ate ao menor 

estado e a menor prefeitura do pais nesse caso, todos submetidos i s mesmas normas, 

limites e condicdes. Duas outras relevantes medidas para uma autentica Federacio dizem 

respeito primeiramente, atribuir a LDO de cada estado e prefeitura competencia para fixar 

sua meta fiscal que de certa forma, nada impede que o resultado almejado seja um deficit, 

desde que o ente tenha capacidade de se endividar e encontre quern o financie; segundo, 

vedar que um governo financie ou refinancie outro governo, que um banco estatal empreste 

a seu controlador e que qualquer banco estatal financie despesas correntes. 

Por ultimo, de acordo co Tavares (1999), vale mencionar a suposta contradicio entre 

responsabilidade fiscal e social. Ela sd existjria se fosse possfvel empreender gastos sociais 

com base em boas intencdes e nio com recursos financeiros. Paradoxalmente, os que 

advogam uma lei nacional regulando a dita responsabilidade social s i o os que se intrtulam 

arautos do federalismo e da autonomia subnacional, quando, na pratica, se tal lei fosse 

exequivel, teria que condicionar e tolher a forma de atuacio dos estados e municipios, que 

centralizam quase todas as acdes e gastos sociais do Pais (com a excecio da previdencia 

social), ainda que muitas vezes com financiamento federal. E isso tudo como se j i n io 

existisse uma serie de vinculacdes de recursos publicos, inclusive inscritas na Constituicio 

Federal e suas congeneres. Por outro lado, prever que a LDO de cada governo especifique 

metas de acdes sociais, se ao menos nio violenta os preceitos federativos, por outro lado, 

nio representa nenhuma novidade para os casos - como h i anos j i ocorre com a Uniio -
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em que as leis de diretrizes ja especificam quais sac- os programas prioritirios e, ao menos 

para estes, o custo unitirio de referenda e as metas perseguidas. 

Cita o mesmo autor, e obvio que nada e perfeito e sempre caberio aperfeicoamentos e 

correcoes, porem, ainda parece cedo para se chegar a tat ponto, uma vez que nem toda 

transicao foi completada, inclusive porque ainda falta criar o unico orgao regulamentador 

previsto na lei no caso o Conselho de Gestao Fiscal- C G F , a ser formado por 

representantes, nao apenas das tres esferas de governo, como tambem de cada um de 

seus Poderes. Enquanto, no governo federal, o PT nao deu qualquer prioridade para o 

projeto. Sequer definiu se continua levantando sua antiga ideia de transformar o C G F em 

orgio auxiliar do Legislativo. Em conclusio, numa perspectiva de conjuntura economics 

externa adversa, e diante de um cenario fiscal intemo que exige conciliar, de um lado, uma 

restricio a novos aumentos na carga tributaria, principalmente a federal, que ja se elevou a 

um patamar sem precedentes historicos e entre economias emergentes, e, de outro, uma 

pressao por manter e ate elevar gastos publicos, especialmente em ensino, seguridade e 

seguranca publica, infere-se que o grande desafio num passo seguinte a Lei de 

Responsabilidade Fiscal e promover um choque sem precedentes na melhoria da 

produtividade do gasto publico. O futuro devera ser movido por uma obsessio para os 

prdximos administradores publicos, particularmente na esfera federal: prestar mais e 

melhores servicos publicos consumindo os mesmos, ou, o ideal, menos recursos publicos. 

Segundo Tavares (1999), se a modemizacio da gestao joga um papel chave para a futura 

politica fiscal, melhor ainda que o passado recente do Brasil fosse pouco de teoria e de 

quase nenhum marketing, mas sim de muitas acdes, bem sucedkJas e reconhecidas no 

exterior: desde o caso pioneiro da entrega de declaracio de imposto de renda atraves da 

Internet, passando pela votacao em uma eletronica, e chegando ate aos sistemas de 

compras govemamentais. 

E nessa 6tica que a Lei de Responsabilidade Fiscal e uma peca legal com poucos paralelos 

em outros paises e, mais importante do que a lei, todavia, vem sendo a mudanca de 

mentalidade que viabilizou sua aprovacio com amplo apoio da opiniio publica e do 

Congresso. Nao resta duvida que a L R F representa mais que uma simples lei tratando de 

financas publicas, entre tantas outras leis brasileiras. 

E bem verdade que mudancas sociais significativas n io ocorrem usualmente de forma 

repentina nem como consequencia de um unico movimento ou ato. Assim, a cultura da 

gestio responsive! dos recursos publicos no Brasil ainda est i longe de ser uma conquista 

completa e acabada. 
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A gestao publica devera ser levada alem da austeridade fiscal, que e agora obrigatoria, sob 

pena de se descumprir a lei. O Pais ja possui experiencias concretas e bem sucedidas, 

tanto de reequilibrio das contas publicas como de modernizacao da gestao, inclusive com 

reconhecimento internacional, que devem ser disseminadas e fomentadas. Maior 

transparencia fiscal, controle social e produtividade do gasto passarao pelo aproveitamento 

intensivo das novas e amplas oportunidades abertas pelas tecnologias de informacio e 

comunicacao. 

No item a seguir sera mostrada a importancia do profissional contabil apos a implantacao da 

Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF. 

2.4 A Importancia do Contabilista diante a Implantacao da Lei de Responsabilidade 

Fiscal 

De acordo com Teixeira (1993), o grande desafio do contabilista publico e do futuro 

contabilista no inicio do seculo XXI e saber lidar com sua responsabilidade fiscal e social 

perante o mercado consumidor de informacoes, cada dia mais exigente e analitico. O 

contabilista, como parte da engrenagem do sistema de controle publico, tern de conjugar o 

processo de controle institucional com o controle social, para cumprimento de suas 

obrigacoes profissionais e atendimento dos diversos atores sociais, dentre eles, as 

entidades fiscalizadoras internas e extemas e segmentos organizados da sociedade civil. O 

trabalho do contabilista se por um lado ganha evidencia com os novos mecanismos de 

controle flsico e financeiro nos entes publicos, tomando peca fundamental nos atos 

praticados no setor publico, por outro lado cria responsabilidade acentuada para aquele que 

vier a exercer o cargo ou prestar servicos e consultoria contabil. Esta constatacao tern como 

base a magnitude das prestacoes de contas parciais impostas pela lei de responsabilidade 

fiscal. 

Afirma Amat (1994), com o surgimento da Lei de Responsabilidade Fiscal nas prefeituras 

municipals, a figura do contabilista passou a ocupar novos espacos, antes reservados a falta 

de competencia e de transparencia de algumas prefeituras. £ preciso dessa forma que o 

profissional da area contabil mostre que esta preparado para fazer um trabalho serio, digno 

em beneficio do desenvolvimento politico, social e econdmico de municipio. 



45 

Para Amat (1994), como a contabilidade e a ciincia que existe para produzir informacoes 

sobre atos e os fatos da administracao, inclusive da administracao publica, se ha 

compromisso de transparencia, ha necessidade de controle por meio de registros corretos e 

eficazes. Nos municipios, grande parte dos contabilistas esqueceram-se da contabilidade 

publica e agora eles precisam organizar a contabilidade - e seus controles intemos 

administrativos - para que possam apresentar, de forma transparente, as contas publicas. 

£ preciso que alem da contabilidade se repense a Auditoria Govemamental a fim de que ela 

tenha mais efetividade. Porque nao basta dar transparencia a sociedade, pois existem 

administradores que nio o sabem fazer e, tambem, os que sabem fazem errado, resurtando 

em divulgagio de dados incorretos, devido a incompetencia ou mi-fe. A auditoria precisa 

atuar, validando e dando uma credibilidade aos dados entes, responsabilizando-se, 

portanto, por controlar a qualidade da infomiagio. 

De acordo com Amat (1994), os custos e outra i rea totalmente esquecida na administragio 

Publica. Na uniio, foi criada uma sistemitica de consolidagio de gastos do Governo federal 

por agio do governo, mas isso ainda nio se configura como gerenciamento de custos. Mas, 

h i a consciencia de que se e necessirio ampliar a eficiencia do gasto, melhorando os 

resultados das agfies de governo, ha que se conhecer mais sobre os custos. A tomada de 

decisio de um administrador, em relacio ao gerenciamento dos gastos publicos, nio pode 

mais prescindir de informagoes sobre custos de produtos, processos, agdes ou programas 

de Governo. Precisamos de custos-padrio a serem observados nos contratos ou prqjetos 

nacionais e de sistemas de custos, tanto na administragio direta quanto na indireta, 

indicando o custo de produtos e de atividades desenvolvidas. Obviamente, essas 

informagoes devem ser vistas como auxiiiares na tomada de decisio e nio como os unicos 

parimetros, pois a dimensio dos bens publicos ou semipublicos e bem mais abrangente. 

Parafraseia Amat (1994), a partir de 4 de maio de 2000, com a posse de novos prefeitos, 

contabilistas e profissionais da i rea de contabilidade passaram a ter mais importincia e a 

ocupar novos espagos, quando anteriormente dava lugar a falta de competencia de algumas 

prefeituras, estados e ate do Governo Federal. 

O CFC foi a primeira entidade a compreender o espirito de renovagio e modernidade da 

L R F e deu um salto i frente, quando editou um guia contibil de facil compreensio, para que 

todos os novos prefeitos pudessem aplicar corretamente a nova lei. Com isso, os prefeitos 

comecaram a trabalhar em parceria com os contabilistas, tendo como resultado a 

transparencia das demonstragoes contibeis do municipio. 
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De acordo co Khair (2000), o papel do contabilista atual, a luz da lei de responsabilidade 

fiscal, cabe o de coordenador da prestacao de contas, em diversos atos pratjcados na 

gestao publica, visto que o grau analitico e fisico das informacoes exigidas pela legislacao 

extrapola o conteudo dos demonstrativos contabeis gerados nos setores de inspetorias de 

financas. Isso diz respeito a futuras exigibilidades que podem impactar negativamente nas 

metas fiscais, podendo ser gerado esse passivo contingente nos mais diversos orgaos 

setoriais do governo e as medidas visando reverter essa situacio tambem dependem de 

formulacSo fora do raio de a c i o da contabilidade; 

Percebe-se a necessidade de envolvimento de gestores da administracao tributaria 

detentores de informacoes fisicas da polltica tributaria e os agentes formuladores da politica 

fiscal. E s s e s tecnicos auxil iario na elaboracao e prestacao de contas periddicas, a partir do 

exercicio de 2000. 

Segundo Khair (2000), o profissional de contabilidade, por determinacao do volume de 

informacoes a ser disponibilizado, a titulo de demonstracdes gerenciais, legais e de 

prestacao de contas tern de fazer uso dos meios eletrdnicos de divulgacao, como tambem 

instrtuir mecanismos de conciliacao das informacoes geradas pelos demais drgios para fins 

de consistencia tecnica dos demonstrativos publicados. 

Para Azevedo e Prates (1991), ao contabilista e atribuida a responsabilidade social que se 

refere a viabilizacao dos demonstrativos da gestao fiscal para o processo de controle e 

participacao social, nas diversas instancias, em formato variavel de acordo com as 

necessidades dos atores. Nao eximindo o contabilista dos dias atuais da responsabilizacao 

funcional dos atos que vier a praticar no processamento das receitas e despesas fiscais. 



3 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

3.1 Quanto a abordagem do problema 

A pesquisa quanto a abordagem do problema e de natureza qualitativa por apresentar 

dados qualitativos, os quais foram analisados de forma indutiva e quantitativa por utiiizar 

meios numericos que serviram de recurso na representacao de opinioes. 

De acordo com Gil (2002), os estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem 

descrever a complexidade de determinado problema, analisar a interacao de certas 

variaveis, compreender e classificar processos dinamicos vividos por grupos sociais. E 

segundo Souza, Fialho e Otani (2007), a pesquisa quantitativa tern como principal quaiidade 

a precisao dos resultados, sobretudo utilizados em estudos descritivos, que procuram 

descobrir e classificar a relacio de casualidade entre as variaveis da hipotese estabelecida, 

bem como estabelecer a casualidade entre os fenomenos. 

3.2 Quanto aos meios 

Constitui-se uma pesquisa bibliografica reaiizada atraves de livros, artigos cientificos, sites 

da internet, revistas, dicionario e apostilas. 

De acordo com Souza, Fialho e Otani (2007), a pesquisa bibliografica consiste da obtencao 

de dados atraves de fontes secundarias, utiliza como fontes de coleta de dados materials 

publicados como: livros, periodicos cientificos, revistas, jomais, teses, dissertacdes, 

materiais cartograficos e meios audiovisuais, etc. 

Caracteriza-se tambem como pesquisa de campo, visto que a pesquisa foi desenvolvida 

com profrssionais de contabilidade do setor privado, do setor publico, como tambem com 

profissionais liberals da area de contabilidade. 

Segundo Rudiu (1999), este metodo possibilita estudar um determinado grupo para 

examinar aspectos variados de sua vida. A utilizacao deste metodo justifica-se pelo 
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interesse em analisar a influencia das variaveis ambientais externas e intemas sobre o 

desempenho organizacionat da instituigio, bem como a eflcicia das estrategias adotadas 

por ela, com o intuito de Ihe oferecer um modelo de planejamento que se mostre adequado 

as suas necessidades. 

3.3 Quanto aos fins e ao metodo utiiizado 

A pesquisa consiste numa abordagem descritiva, por descrever os fatos da investigagio 

atraves de observagdes e levantamento de dados. Na concepcao de Andrade (2002), a 

pesquisa descritiva preocupa-se em observar os fatos, registra-los, analisa-los, classifica-los 

e interpreti-los, e o pesquisador nao interfere neles. Assim, os fatos fisicos e humanos do 

mundo s i o estudados pelo pesquisador, contudo, n io s i o manipulados. 

3.4 instrumentos de coleta de dados 

Foi utiiizado como instrumento para a coleta de dados, questionirio estruturado, contendo 

(14) perguntas objetivas e subjetivas, nio indutivas que abordaram na primeira parte o perfil 

socio demograficos dos entrevistados e na segunda, os dados relacionados ao objetivo 

pesquisa, com o proposito de verificar a importincia e a nova postura dos profissionais de 

contabilidade mediante a implantacio da Lei de Responsabilidade Fiscal. Os dados foram 

obtidos por meio de entrevistas individuals com os contabilistas de diferentes cidades, como 

Sousa, Cajazeiras, Pombal, S i o Bento e Patos. 

Segundo Hil (2005), As entrevistas podem ser de tres tipos: estruturada (quando o 

pesquisador faz um roteiro a ser seguido), semi-estruturada (quando o pesquisador se guia 

apenas pelos objetivos da pesquisa), livre (quando o pesquisador nio elabora nenhum 

apoio para sua realizagio). Tern a fungao de coletar informagoes de forma conversational, 

formal ou informalmente, de um individuo ou grupo, sobre uma determinada situagao, fato 

ou fendmeno. 
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3.5 Populacio e amostra do estudo 

A populacio e amostra estudada foram 30 contabilistas que estio exercendo a funcio de 

contabilista tanto no setor publico quanto no setor privado, ou estejam exercendo a profissio 

como profissionais liberals, tendo em vista a relevincia do papel desenvolvido por estes 

profissionais na esfera socioeconomica. Segundo Santos e Filho (1998), baseiam-se na 

interrogacio direta de pessoas, cujo comportamento se pretende conhecer. Essencialmente, 

procede-se i solicitagio de informacoes a um grupo determinado de pessoas a respeito de 

um problema especifico, na sequencia, atraves de um processo de anilise quantitativa 

obtem-se as conclusdes relativas ao fato ou fenomeno estudado. A amostra foi feita com 30 

profissionais de contabilidade que estivessem exercendo a profissio regularmente 

independente da i rea de atuacio mencionada acima. Explica Segundo Marconi e Lakatos 

(2002), que amostra e uma pequena extensio da populacio escolhida de acordo com o 

universo a ser investigado. 

3.6 Ani l ise dos dados 

Depois da coleta e analise dos artigos foram utilizados os programas da Microsoft Office 

WORD 2007 e MS E X C E L para elaboragio de quadros, tabelas e graficos com a descrigio 

das informagoes dos artigos analisados. Alem desses pontos foram tambem observados os 

elementos como: titulos dos trabalhos, autores, tipo de pesquisa e ano de publicagio na 

anilise dos resultados. 



4 APRESENTACAO E ANALISE DOS DADOS 

Nesta segio, s i o apresentados os resultados obtidos atraves da aplicacio de um 

questionirio estruturado, realizado com 30 contabilistas que exercem a profissio de 

contabilistas no setor privado, no setor publico e como profissionais liberals. 

Na primeira parte do questionirio, s i o apresentados os dados referentes i caracterizagio 

dos entrevistados, ou seja, os dados sbcio-demograficos dos mesmos como: genero, faixa-

etiria, formacao academica, de que forma exercem a profissio, em que tipo de universidade 

se formaram, o tempo que trabalham como contabilistas e a media de renda mensal. Na 

segunda parte da apresentacio dos resultados, ser io apresentados os dados referentes 

aos aspectos relacionados ao objetivo da pesquisa que aborda, junto aos entrevistados, 

seus conhecimentos sobre a importincia dos contabilistas e sua nova postura mediante a 

implantacio da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

4.1 Descrigio dos Dados Socio-demograficos dos Envotvidos na Pesquisa 

Inicialmente s i o apresentados os dados referentes i s caracteristicas sdcio- demogrificas 

dos entrevistados como faixa etiria, genero, em que tipo de instituicio obtiveram sua 

formacio academica, como exercem a funcio de contabilistas e o tempo que exercem a 

profissio, podendo esses resultados serem observados na Tabela 1. 

Observa-se que uma diversidade da faixa-etiria dos participantes da pesquisa da pesquisa, 

contudo houve um destaque daqueles que apresentaram uma faixa-etiria entre 31 a 35 

anos 33% (n=10), seguido dos que estio na faixa-etiria de ate 30 anos, ou seja, 27% (n=8); 

e o menor percentual refere-se aos contabilistas que tern idade entre 36 a 40 anos com 10% 

(n=3). Quanto ao genero 67% (n-20) contabilistas s i o do sexo feminino superando os 33% 

(n=10) do sexo masculino. Contudo, nio se pode afirmar que o numero de homens e menor 

no meio contibil, pois a pesquisa limitou-se a uma pequena amostra. Observando a 

formacio academica dos envolvidos na pesquisa, foi determinado que 77% (n=23) tern 

curso de graduagio na irea; 17% (n=5) estio fazendo especializacio, apenas 3% (n=1) 

tern especializacio e 3% (n=1) mestrado. 
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Durante a pesquisa foi perguntado de que maneira e exercida a fungao observada, tambem 

o nivel de escolaridade dos contabilistas, destacando-se o numero de pessoas que 

afirmaram ter o ensino medio complete ou seja, 50% (n=3), 33% (n=2) relataram ter o 

ensino medio incompleto e a minoria com 17% (n=1) conresponde aqueles com o ensino 

fundamental incompleto. Quanto a ocupacao dos pacientes entrevistados, os percentuais 

s i o iguais em relagio a funcionirios publicos e auxiliares de servigo com 40% (n=2) 

respectivamente, sendo observados tambem, percentuais identicos tanto para a ocupacio 

como autdnoma, quanto para comerciante com 10% (n=1) cada. 

Tabela 1 - Dados Socio-demograficos dos Participantes da Pesquisa 

Variaveis Categoricas N° zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% 
FAIXA ETARIA 

Ate 30 anos 08 27 

De 31 a 35 anos 10 33 

De 36 a 40 anos 03 10 

De 41 a 50 anos 05 17 

Acima de 50 anos 04 13 

G E N E R O 

Masculino 10 33 

Feminino 20 67 

FORMACAO ACADEMICA 

Graduagio 23 77 

Especializagio - em curso 05 17 

Especializacio 01 03 

Mestrado 01 03 

Doutorado 0 0 

COMO E X E R C E A PROFISSAO 

Profissional Liberal 15 50 

Servidor Publico 05 30 

Empresa privada 09 17 

Outros 01 03 

TIPO DE FACULDADE 

Publica 17 57 

Privada 13 43 

TEMPO DE PROFISSAO 

Menos de 1 (um) ano 05 17 

Entre 1 (um) e 5 (cinco) anos 09 30 

De 6 (seis) a 10 (dez) anos 07 23 

De 11 (onze) a 20 (vinte) anos 06 20 

Mais de 20 anos 03 10 
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RENDA 

Entre 1 (um) e 3 (tres) salaries minimos 11 37 

De 4 (seis) a 7 (sete) salarios minimos 12 40 

De 8 (oito) a 10 (dez) salarios minimos 03 10 

Acima de 10 salarios minimos 04 13 

Fonte: Resultado da pesquisa, 2010. 

4.2 Distribuicio dos Percentuais Relacionados ao Objetivo da Pesquisa. 

Nos graficos a seguir s i o apresentados os percentuais referentes aos resultados sobre o 

objetivo da pesquisa, em que e verificado o conhecimento dos contabilistas sobre a LRF, se 

houve mudancas em relacio a prestagio das contas publicas apos a implantacio da LRF; a 

importincia do profissional de contabilidade quando da utilizacio e aplicacio da LRF; se o 

contabilista assumiu uma nova postura apos a implantacio da LRF, como tambem pontes 

inovadores da L R F para as financas publicas segundo os entrevistados e se a populacio 

fiscaliza os gastos publicos ou se deixa guiar pela oposicio e pela imprensa. 
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GRAFICO 1 - Conhecimento Sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal 

• Sim 

Nao 

Fonte: Dados da pesquisa - 2010. 

Observa-se no grafico 1, que no conhecimento sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, as 

respostas dividiram-se em 50% (n=15) disseram que tinham conhecimentos da LRF e 

outros 50% (n=15) desconheciam os textos inseridos na mesma. Deve-se ressaltar que 

todos os entrevistados que trabalhavam no setor publico tern conhecimento da LRF, uma 

vez que essa lei determina os deveres e obrigacoes de uma gestao publica. Para Debus e 

Nascimento (2002), a lei proporciona a regulamentacao da Constituicao Federal, na parte da 

TributacSo e do Orcamento determinando os aspectos das financas publicas que devem ser 

cumpridos pelos governos Federal, Estadual e Municipal. 

GRAFICO 2 - Se houve mudancas em relacSo a prestacao das contas publicas apos a implantacao 
da LRF. 

a Sim 

Nao 

Nao responderam 

Fonte: Dados da pesquisa - 2010. 

De acordo com o grafico 2, 34% (n=10) dos entrevistados, afirmaram que apos a 

implantacao da Lei de Responsabilidade Fiscal, ocorreram mudancas na prestacao das 

contas pubica; 13% (n=4) disseram que mesmo depois que LRF foi aprovada nada mudou 
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na maneira de tratar as prestacoes das contas publicas; e a maioria, 53% (n=16) nao 

souberam responder, pois nao tinham conhecimento sobre as determinacoes impostas pela 

LRF. 

Conforme Fortes (2006), a LRF propoe, assim, uma acSo transparente dos recursos e o 

planejamento mais eficiente das politicas da administracao nas financas publicas. 

GRAFICO 3 - A importancia do profissional de contabilidade quando da utilizacao e aplicacao da LRF 

-Fonecer dados e 

informacoes 

Orientacao sobre 

planejamento e 

transparencia 

Etica na uilizacao do 

dinheiro publico 

• Fidedignidade das 

informacoes e registros 

| das financas publicas 

Fonte: Dados da pesquisa - 2010. 

Conforme o grafico 3, o profissional de contabilidade tern grande importancia na utilizacao e 

a aplicaccio da Lei de Responsabilidade Fiscal, destacando-se com 55% (n=8) a de fornecer 

dados e informacoes ao gestores publicos. Em seguida 18% (n=2) responderam os que 

afirmaram ser a orientacao sobre planejamento e transparencia das contas publicas, bem 

como a etica na utilizacao do dinheiro publico e 10% (n=1) a fidedignidade das informacoes 

e registros das financas publicas tambemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sao muito importantes para o contabilista quanto 

da utilizacao e aplicacao da LRF. 

Segundo Reis e Teixeira (1993), a responsabilidade fiscal e social exige a atuacSo de urn 

contabilista responsavel, engajado com o me read o de inform a goes, por isso o cargo assiste 

a urn grande crescimento, uma vez que tern ocupado papel fundamental no que diz respeito 

as ac6es que envolvem os recursos publicos, pois as prestacoes de contas s§o 

imprescindiveis para o setor publico e correspondem a uma exigencia imposta pela LRF 
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GRAFICO 4 - Se o contabilista assumiu uma nova postura apOs a implantacao da LRF 

• Sim 

Nao responderam 

Fonte: Dados da pesquisa - 2010. 

De acordo com o grafico 4, 33% (n=2) dos entrevistados disseram que o contabilista teve 

que assumir uma nova postura em relacao a sua maneira de trabalhar com as contas do 

setor publico, entre elas os mesmos destacam a responsabilidade social, a etica na 

avaliacao da estrutura organizacional e planejamento dos recursos e a transparencia da 

demonstracao das contas publicas; no entanto a maioria de 67% (n20) nao respondeu. 

Para Amat (1994), essa nova postura vem garantir urn trabalho mais responsavel e 

competente das prefeituras, no entanto e preciso que o contabilista esteja preparado para 

realizar urn trabalho eficiente e comprometido com o desenvolvimento sbcio-politico-

economico da cidade. 
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GRAFICO 5 - Pontos inovadores da LRF para as financas publicas segundo os 
entrevistados 

• Melhor aplicacao dos recuros 

publicos e maior responsabilidade 

na administracao publica 
us Maior transparencia e fiscalizacao 

das financas publicas 

Maior controle fiscal 

• Planejamento 

• Definicao das penalidade em caso 

de sonegacao 

Fonte: Dados da pesquisa - 2010. 

No grafico 5 sao mostrados alguns pontos inovadores da Lei de Responsabilidade Fiscal 

para as financas publicas, entre elas foram citadas pelos envolvidos na pesquisa com 34% 

(n=10) maior transparencia e fiscalizacao das financas publicas; 13% (n=4) responderam 

que houve uma melhor aplicacao dos recursos publicos e uma maior responsabilidade na 

administracao publica; em seguida, 10% (n=2) afirmaram que houve maior planejamento 

para os gasto publicos, por fim, apenas 3% (n=1) disseram que os pontos inovadores com a 

implantacao da LRF seriam maior controle fiscal e a definicao das penalidades em caso de 

sonegacao de impostos. 

Conforme Fortes (2006), o que se percebe e uma profunda transformacao no universo das 

financas publicas, trazendo uma verdadeira revolucSo cultural com novas tendencias e 

posturas da administracao publica, 
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GRAFICO 6 - Se a populacao fiscaliza os gastos publicos ou se deixa guiar pela oposicao e 
pela imprensa 

Fonte: Dados da pesquisa - 2010. 

De acordo com o grafico 6, os contabilistas entrevistados 17% (n=5) responderam que a 

populacao se deixa levar pelas informacoes veiculadas na imprensa; 10% (n=3) disseram 

que o povo alem de se deixar influenciar pela imprensa ainda se deixa guiar pela oposicao; 

porem a grande maioria 73% (n=22) nao se posicionou sobre a pergunta em questao. 

Para Khair (2001) e preciso lembrar que, atraves da LRF, pode-se promover a aproximacao 

entre o poder publico e a populacao, essa interacao vai garantir maior transparencia e 

participacSo nos atos govemamentais e pode ser estabelecida em diversas situacoes, 

inclusive por meio de instrumentos de comunicacao. 

• Se deixa guiar pela 

oposicao e imprensa 

Se deixa guiar pela 

imprensa 

Nao responderam 



5 CONSIDERAQOES FINAIS 

De acordo com o foi exposto no decorrer do trabalho percebe-se que a Lei de 

Responsabilidade Fiscal e urn instrumento de fundamental importancia para a realizacao de 

uma gestao publica de qualidade em todas as esferas de governo. Com o cumprimento da 

LRF, a gestao publica torne-se transparente, responsavel e consequentemente os recursos 

destinados a populacao sao distribuidos de forma homogenia onde a sociedade e a principal 

beneficiada. 

Percebeu-se ainda que a Lei de Responsabilidade Fiscal despertou nos administradores a 

necessidade de informacoes mais completas para a administracao das financas publicas e 

mostrou a importancia dos servicos contabeis e orcamentarios para evidenciar a situacao 

financeira a curto prazo, constituindo desta forma urn importante instrumento de controle e 

estando sua eficacia dependente da existencia dos servicos dos contabilistas nos controles 

contabeis confiaveis. 

Sendo assim, pode-se dizer que a era da responsabilidade fiscal, em que a sociedade nao 

admite mais conviver com administradores irresponsaveis, estei cada vez mais consciente 

de que o mau uso do dinheiro publico e responsavel pela ma qualidade de vida dos 

cidadaos, traz tambem a era do desenvolvimento da contabilidade gerencial na 

administracao publica como urn instrumento gerador de informacdes capazes de atender as 

exigencias da Lei e dos administradores. 

De acordo com os resultados encontrados na pesquisa, no que se refere ao conhecimento 

dos contabilistas sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, os dados revelaram que a metade 

tern conhecimento sobre a Lei. Questionou-se ainda se os entrevistados perceberam 

alguma mudanca em relacao a prestacao das contas publicas com a implantacao da LRF, 

as opinides foram diversas e apesar da maioria nao opinar sobre o assunto o numero de 

pessoas que afirmaram ter oconidas mudancas foi maior que aqueles que disseram que em 

nada modificou. Sobre a importancia do profissional de contabilidade quanto a utilizacao a 

aplicacao da Lei de Responsabilidade Fiscal, ficou evidente a concordancia dos afirmam ser 

a de fornecer dados e informacoes aos gestores publicos. A pesquisa revelou tambem que 

na opiniao dos entrevistados o contabilista teve que assumir uma nova postura em relagao a 

sua maneira de trabalhar com as contas do setor publico, principalmente no que se fere a 

responsabilidade social, a etica na avaiiacao da estrutura organizacional e planejamento dos 

recursos e a transparencia da demonstracao das contas publicas. 
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Foram encontros tambem na pesquisa dados referentes a alguns pontos inovadores da Lei 

de Responsabilidade Fiscal para as financas publicas, em que se destacou a resposta dos 

entrevistados que afirmaram ter sido uma maior transparencia e fiscalizacao das financas 

publicas; por fim verificou-se na opiniao dos entrevistados, se a populacao fiscalizava as 

contas publicas ou se apenas se deixava levar pelas informacoes da imprensa e pela 

oposicao. Apesar da grande maioria nao ter respondido a esse questionamento, as opinides 

dividiram-se, porem o numero maior foi daqueles que responderam que o povo se deixava 

guiar pela imprensa. 

Dessa forma, espera-se que os resultados encontrados nesta pesquisa, sirvam de subsidios 

para a impiementacao de outros trabalhos relacionados ao assunto, e que busque o 

crescimento do contabilista quanto profissional e quanto pessoa, uma vez que o papel desse 

profissional e cada vez mais relevante para as instituicoes e para a sociedade. 
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APENDICE 



APENDICE 

QUESTIONARIO DE PESQUISA 

1. PERFIL DOS ENTREVISTADOS: 

Faixa Etaria Genera Formagao Academica 
Ate 30 anos Masculino Graduacdo 
De 31 a 35 anos Feminino Especializacao - em curso 
De 36 a 40 anos Especializacao 
De 41 a 50 anos Mestrado 
Acima de 50 anos Doutorado 

Como exeroe a profissao? Tipo da faculdade Tempo de profissao 
Profissional Liberal Publica Menos de 1 (urn) ano 
Servidor Publico Privada Entre 1 (um) e (cinco) anos 
Empresa privada9 De 6 (seis) a 10 (dez) anos Empresa privada9 

De 11 (onze) a 20 (vinte) anos 
Outrosl Mais de 20 anos 

Renda 
Entre 1 (um) e 3 (tres) salarios minimos 
De 4 (seis) a 7 (sete) salarios minimos 

De 8 (oito) a 10 (dez) salarios minimos 
Acima de 10 salarios minimos 

2. ASPECTOS RELACIONADOS AO OBJETIVO DA PESQUISA 

2.1. Voce conhece a Lei de Responsabilidade? Sim( ) Nao( ) 

2.2. Qual a importancia do profissional de contabilidade quando da utilizacao e aplicacao da LRF? 

2.3. Com a implantacao da Lei de Responsabilidade Fiscal, houve mudancas em relacao a prestacao das 

contas publicas? 

Sim( ) Nao( ) 

2.4. Com a implantacao da Lei de Responsabilidade Fiscal o profissional de Contabilidade assumiu uma nova 
postura em seu exercicio profissional? 

Quais posturas voce destacaria? 

2.5. Em sua opiniao com implantacao da Lei de responsabilidade Fiscal houve mudancas no exercicio da 

profiss§o? Quais? 

2.6. Aponte os principals pontos inovadores da LRF para as financas publicas: 

2.7. A opiniao publica, em sua opiniao, fiscaliza os gastos publicos ou apenas se deixa guiar pela oposicao e 

pela imprensa? 


