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"E melhor tentar e falhar, que preocupar

se em ver a vida passar. 

E melhor tentar, ainda que em vao, que 

sentar-se fazendo nada ate o final. 

Eu prefiro na chuva caminhar, que em 

dias tristes em casa me esconder. 

Prefiro ser feliz, embora louco, que em 

conformidade viver ... " 

(Martin Luther King) 
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RESUMO 

Hens que serao apresentados nessa Monografia: 

1) Introdu9ao 

Sobre micro e pequenas empresas tiradas do banco de dados do Sebrae/RS. 

Controles. 

Sistemas de controles internos. 

Tipos de Controles Internos. 

2) Desenvolvimento 

Simples 

Normas gerais sobre Tributa9ao 

Conceito de Receita Bruta 

Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte(EPP) 

Computo das receitas 

Impostos e contribui96es abrangidos pelo Simples 

Impostos e contribui96es nao abrangidos pelo Simples 

Ganho de capital na aliena9ao de Ativos 

Momento da op9ao 

Exclusao como ME e inscri9ao como EPP 

Efeitos da op9ao 

Atividades impedidas de optar pelo simples 

Calculo e recolhimento de imposto unificado 

Excesso de receita bruta 

Prazo de recolhimento 

Obriga96es acess6rias 

Rendimentos nao isentos 

Exemplos de atividades vedadas ao Simples 



3) Demonstrativo de exemplo de uma empresa em optar no recolhimento de impastos 

no Simples, Lucro Presumido, Lucro Real ou Lucro Arbitrado 



INTRODUc;A.o 

Abrir a sua propria empresa e o sonho de muita gente, as recompensas de 

possuir o proprio negocio tao incrivelmente almejado durante anos e anos de trabalho. 

Porem, uma das grandes causas dos desastres com as empresas e a falta de 

manuten<;ao de registros e controles contabeis apropriados, precisos e atualizados. Ou 

quando os tern, nao sabem fazer uso correto dos mesmos, ou seja, usar as informa<;oes 

por eles oferecidas para administrar a empresa. 

Hoje em dia, onde as mudan<;as sao muito rapidas e imprescindivel ter urn 

sistema eficaz de Contabilidade que possa oferecer informa<;oes, registros e controles 

financeiros adequados a realidade da empresa. 

Muitos empresarios ainda nao deram o devido valor a esse sistema, e 

continuam olhando a Contabilidade como urn "mal necessaria", que so trabalha para o 

fisco. Porem, ele precisa ter em mente que so vai conseguir uma boa administra<;ao a 

partir do momento que tiver capacidade de entender, dirigir e controlar a empresa, 

baseando-se na aten<;ao critica aos poucos fatores decisivos responsaveis pelo sucesso 

e sobrevivencia da empresa. 

Este trabalho propoe urn estudo das micro e pequenas empresas, para verificar 

qual a vantagem de calcular e recolher os impostos sobre o simples ou pelo Lucro Real 

ou Lucro Presumido. 
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1. CONCEITOS 

Receita Operacional bruta: 

Compreende o produto da venda de mercadorias, produtos ou servH;os 

prestados. Nao se incluem na receita bruta, os impostos nao cumulativos cobrados 

destacadamente do comprador, alem do pre<;o e dos quais o vendedor seja mero 

depositario(IPI). 

Impastos Incidentes sabre as vendas: 

Sao os tributos que integram o pre<;o de venda das mercadorias, produtos ou 

servi<;os prestados(ICMS, ISS, Cofins e Pis). 

Vendas Canceladas: 

Representam anula<;oes de valores registrados como receita bruta de vendas de 

mercadorias, produtos ou servi<;os. 

Descontos Incondicionais: 

Sao parcelas redutoras do pre<;o de venda, quando constarem da nota fiscal de 

venda, e nao dependam pra sua concessao de evento posterior a emissao desse 

documento. 

Receita Operacionalliquida: 

E a receita liquida das opera<;oes principais desenvolvidas pela empresa, com a 

qual a empresa pode contar para cobrir seus custos e despesas e gerar o seu lucro. 

Custo das vendas: 

E a despesa correspondente ao custo das mercadorias e dos produtos vendidos 

ou dos servi<;os prestados. 
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Resultado Operacional bruto: 

E o resultado bruto das opera9oes principais. Se tratando de empresa 

comercial, tambem conhecido como resultado com mercadorias e quando positivo, 

pode ser chamado de lucro bruto. 

Despesas operacionais: 

Sao as despesas incorridas com a manuten9ao das atividades produtivas 

principais, podendo ser classificadas em despesas de vendas, despesas administrativas, 

despesas gerais despesas financeiras liquidas. 

Outras Receitas operacionais: 

Sao receitas oriundas das atividades acess6rias desenvolvidas pela empresa ou 

de receitas auferidas de forma eventual, tais como as receitas de alugueis, os 

rendimentos de participa9oes societarias , a reversao da provisao para devedores 

duvidosos, a receita de venda de aparas ou sucatas, quando eventuais, as varia9oes 

monetarias ativas, etc. 

Outras despesas operacionais: 

Sao as despesas incorridas com a manuten9ao das atividades acess6rias, como 

a manuten9ao de predios alugados, as perdas eventuais, as varia9oes monetarias 

passivas, etc. 

Resultado operacionalliquido: 

E o resultado das atividades operacwnms da empresa, compreendendo as 

atividades principais e acess6rias. 

Resultado nlio-operacional: 

Compreende a diferen9a entre as receitas nao-operacionais e as despesas nao

operacwnms. 
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Reeeitas niio-operaeionais: 

Sao as receitas provenientes d transa96es nao incluidas nas atividades 

principais ou acess6rias da empresa, como por exemplo a receita obtida com a venda 

de hens e direitos do Ativo permanente, a reversao da provisao para perdas com a 

realiza9ao de investimentos. 

Despesas niio-operaeionais: 

Sao as despesas incorridas com as transa96es nao incluidas nas atividades 

operacionais da empresa, principais e acess6rias, tais como o valor contabil dos hens e 

direitos do Ativo. Permanente quando estes forem alienados, baixados ou liquidados. 

Contribui9iio social sabre o Luera: 

Embora apropriada como despesas operacwnms, a contribui9ao social tern 

como caracteristica o fato de depender da apura9ao de resultado positivo, ou seja, nao 

sendo devida quando a empresa incorrer em prejuizo. 

Provisiio para o Impasto de renda: 

Sobre o lucro das pessoas juridicas incide o imposto de renda, cuja base de 

calculo e o lucro Real, assim compreendendo o resultado do exercicio ajustado pelas 

adi9oes, exclusoes e compensa96es prescritas ou autorizadas pela legisla9ao Imposto 

de Renda, aplica-se 15% para determinar o valor da provisao para o Imposto de Renda. 

Participafiio nos Iueras: 

Sao as participa96es nos lucros atribuidos a terceiros, 2° disposi96es 

estatutarias ou contratual, tais como debenduristas, de empregados, de 

administradores, de titulares, de partes beneficiarias e dos institutos de previdencia e 

assistencia social dos empregados. 

Resultado Liquido do Exercicio: 
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Este valor deve coincidir com o saldo final da conta de apura9ao de Resultado 

do Exercicio, que foi transferido para o patrimonio liquido atraves da conta Lucros ou 

Prejuizos Acumulados. 

1.1 CONTROLES INTERNOS - CONCEITOS 

Em nossa economta as m1croempresas e pequenas empresas representam, 

segundo o banco de dados do SEBRAE/RS, 98,3% dos estabelecimentos industriais, 

comerciais, agricolas e de servi9os instaladas no pais. Sao elas responsaveis por 59,6% 

da oferta de empregos e respondem por 42% dos salarios pagos e 43,1% da receita 

sobre o valor bruto da produ9ao na industria, comercio e servi9os. Podemos dizer que 

pouco se tern feito pelas mesmas, urn exemplo disso e a grande mortalidade desse tipo 

de empresa nos seus primeiros anos de vida. Mortalidade essa devido ao descaso de 

nossos govemantes, que nao tern a capacidade ou vontade de criar urn sistema 

diferenciado para essas empresas que tanto tern contribuido para o desenvolvimento da 

economia nacional. 0 mesmo govemo que da as microempresas urn tratamento igual a 

uma multinacional, bern como todas as burocracias que envolvem uma empresa de 

grande porte. Urn exemplo mais recente que temos eo Novo C6digo Civil, que alem 

de mais burocracias, tambem as onerou mais, atraves de pagamento de custas para 

adequar os seus contratos a nova legisla9ao. 

Outra grande dificuldade encontrada por esse tipo de empresa, sao as 

mudan9as no mundo dos neg6cios, que sao muito rapidas e constantes nos dias atuais. 

A gestao de neg6cios empresariais tern se tornado urn desafio a ser superado 

diariamente, fazendo com isso que os empresarios busquem cada vez mais, formas de 

otimizarem os seus resultados e se tomarem mais competitivos. 

Diante de todo esse processo aparece a Contabilidade Gerencial como uma 

ferramenta indispensavel para uma boa administra9ao, ja que surgiu da necessidade de 

se criar informa9oes economicas financeiras a respeitos dos patrimonios. 
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A respeito da Contabilidade Gerencial, IUDICIBUS faz o seguinte 

cornentario: 

"A contabilidade gerencial pode se caracterizada, superficialmente, como 
urn enfoque especial conferido a varias tecnicas e procedimentos contabeis 
ja conhecidos e tratado na contabilidade financeira, na contabilidade de 
custos, na analise financeira e de balan9os etc., colocados numa perspectiva 
diferente, num grau de detalhe mais analitico ou numa forma de 
apresenta9iio e classificayiio diferenciada, de maneira a auxiliar os gerentes 
das entidades em seu processo decis6rio"1

• 

ANTHONY diz que " A contabilidade gerencial, preocupa-se corn a 

informac;ao contabil util a adrninistrac;ao"2
. 

Ja a Associac;ao Nacional dos Contadores dos Estados Unidos, ern sua 

rnanifestac;ao conforme o seu relat6rio nurnero lA, assirn a define: 

"Contabilidade Gerencial e o processo de identificayiio, mensurayiio, 
acumulayiio, analise, prepara9iio, interpreta9iio e comunica9iio de 
informa96es financeiras utilizadas pela administra9iio para planejamento, 
avalia9ao e controle interno de uma organiza9ao e para assegurar e 
contabilizar o uso apropriado de seus recursos."3 

Assirn, frente as citac;oes ac1rna descritas, pode-se concluir que a 

Contabilidade Gerencial deve ser usada como urna ferrarnenta adrninistrativa, para 

prover os seus usuarios de inforrnac;oes uteis atraves de seus relat6rios, a firn de 

garantir o sucesso das entidades. 

Diante disso, KAPLAN faz as seguintes observac;oes quanto aos relat6rios: 

"1) Simplicidade - As informa96es repassadas ao gestor devem ser de 
entendimento intuitivo, ou seja, nao sendo necessaria urn previo 
conhecimento dos principios e das conven96es contabeis em vigor, ou ate 
mesmo do metodo das partidas dobradas. As informa96es devem ser 
elaboradas de forma que o gestor possa manipula-las sem receio de estar 
distorcendo o seu real significado. 
2) Facilidade de Obten9ao - As informa96es devem ser levantadas de 
maneira facil, sem necessidade de manutenyiio de registros hist6ricos ou 
sistemas acumuladores complexos. 

1 IUDiCIBUS,Sergio de. Contabilidade gerencial. 4. ed. Sao Paulo: Atlas, 1987. 
2 ANTHONY, Robert N. Contabilidade gerencial. Sao Paulo: Atlas, 1979. 
3 FRANCIA, Arthur J., PORTER, Mattie C., STRAWSER, Robert H., STRAWSER, Jerry R. Managerial 
accounting. 9. ed. Houston: Dame, 1992. 
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3) Relevancia- 0 sistema de informa96es da pequena empresa deve ter uma 
preocupayao, primeiramente com os fatos mais importantes, sob pena das 
pequenas questoes provocar confusao na tomada de decisao do gestor. 
4) Atualidade - A contabilidade, de forma errada, e mais conhecida como 
alguem que se preocupa em registrar fatos e eventos passados. A 
informayoes geradas pela contabilidade devem estar voltados para os fatos e 
eventos do presente e do futuro, atraves da utilizayao de proje96es 
oryamentarias e outros. 
5) Possibilidade de efetuar simula96es - E interessante que os modelos de 
informayoes contemplem tambem, a possibilidade de efetuar simulayoes em 
relayao as variaveis principais. 0 gestor tendo esta ferramenta vai auxilia-lo 
na tomada de decisao. 
6) Facilidade de manipulayao das informa96es - 0 ideal e que todas as 
pequenas empresas dispusessem de urn microcomputador para auxiliar na 
gestao da empresa. Porem sabe-se que ainda nao e a realidade da maioria das 
pequenas empresas, por isto toma-se necessaria a participayao do gestor na 
elaborayao da arquitetura do sistema de informayoes, permitindo assim, seu 
pleno dominio."4 

Pode-se entao dizer que o papel da Contabilidade Gerencial e muito amplo no 

que se refere a assessorar as microempresas e pequenas empresas, ja que atraves de 

seus relat6rios de analise economica financeira, que podem ser tra9ados os caminhos a 

serem percorridos pelas empresas. 

1.1.1 Controles 

Para que uma empresa possa atingir os objetivos tra9ados por seus 

administradores e necessaria que se tenha controles sobre as atividades desenvolvidas 

pela entidade, a fim de se verificar se estao sendo tornados a medidas certas para que 

se possa dar continuidade da entidade, e assim atendendo uns dos principios contabeis. 

A respeito disso, MARTINS afirma que: 

"Controle pode ser conceituado como urn processo pelo qual a alta 
administrayao se certifica, na medida do possivel, de que a organizayao esta 
agindo em conformidade com os pianos e politicas tra9ados pelos donas de 
capital e pela propria alta administrayao."5 

4 KAPLAN, RobertS., Advanced management accounting. 2. Ed. Englewood Cliffs: Prentice-Hall,. 1989. 
5 MARTINS, Eliseu. Contabilidade introdut6ria. Sao Paulo: Atlas, 1998. 
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Segundo abordagem de PEREIRA sobre o assunto "0 controle visa assegurar, 

por meio da corre9ao de rumos, que os resultados planejados sejam efetivamente 

realizados, apoiando-se na avalia9ao de resultados e desempenhos."6 

Como se pode observar nos conceitos, conclui-se que qualquer entidade, seja 

ela pessoa fisica ou juridica, de porte pequeno ou grande, que tenha urn patrimonio 

grande ou pequeno, pode e deve ter controle sobre o seu patrimonio. 

1.1.2 Sistemas de Controles Internos 

Para definir qual o sistema de controle interno que melhor vai se adaptar as 

necessidades da empresa, sera necessaria que realize urn born planejamento, para 

poder assim atender inteiramente a todos OS usuarios das informa90es, independentes 

do seu nivel hierarquico. 

Para OLIVEIRA, HERNANDEZ, SILVA, o conceito de controles internos, 

para ser completamente entendido deve: 

"Ser devidamente analisado pelo conjunto de sua natural aplicac;ao no 
contexto das rotinas empresariais, de acordo com as necessidades da 
empresa, seu tamanho e cultura propria, diversidade de neg6cios, dispersao 
geognl.fica, bern como nas areas operacionais."7 

Numa outra defini9ao para os controles internos, a American Institute of 

Certified Public Accountants, faz a seguinte explana9ao: 

"0 controle intemo e composto pelos pianos de organizac;ao e pela 
coordenac;ao dos metodos e medidas implantados pela empresa para proteger 
seu patrimonio, seus recursos liquidos e operacionais, por meio de atividades 
de fiscalizac;ao e verificac;ao da fidedignidade dos administradores e da 
exatidao dos processos de manipulac;ao de dados contabeis, promovendo 
desta forma, a eficiencia operacional e a adesao as politicas e estrategicas 
trac;adas pela alta gestao."8 

6 PEREIRA, Luis Martins de. Controladoria: conceitos e aplicayoes. Sao Paulo:Futura, 1998. 
~OLIVEIRA, Luis Martins de, HERNANDES, Jose, SILVA, Carlos Alberto dos Santos. Controladoria 
Estrategica. Sao Paulo. Atlas. 2002. 
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Como base nas defini<;oes acima, fica claro que os controles internos visam 

com metodo definidos pela administra<;ao, analisar e evitar fraudes ou erros, 

intencionais ou nao, quanto aos rumos que estao sendo adotados pela empresa. 

Porem, os controles nao devem ser limitados a isso, eles tambem devem servir 

para fazer simula<;oes, analise de tendencias sobre o mercado futuro, a fim de conferir 

se vao ser atingidas as metas almejadas pela empresa. 

1.1.3 Importancia e Objetivos do Sistema de Controles Internos 

Dentro de uma empresa, seja ela uma multinacional, uma microempresa ou 

pequena empresa, normalmente existem diversos setores como: financeiro que envolve 

as contas a pagar e contar a receber; o setor de compras que entre outras coisas 

envolve o estoque de mercadorias; as vendas; os recursos humanos; entre outros. 

Com urn controle interno que esteja ajustado com atual situa<;ao da empresa, 

ficara bern mais facil da empresa conseguir atingir resultados mais adequado, como 

menor dispendio de recursos, conseguindo com isso otimizar mais os seus resultados. 

Como exemplo, pode-se citar os estoques, pois atraves do controle interno 

pode ser feito urn acompanhamento do giro dos produtos, com isso conseguindo 

verificar qual produto a empresa deve trabalhar com mais estoque e com qual ela deve 

trabalhar com menos estoques. 

Porem, e preciso que suas informa<;oes prestadas aos empresarios, seJam 

baseadas em informa<;oes de controle eficiente, pois se forem distorcidas podem fazer 

com que os administradores tomem decisoes prejudiciais para a empresa. Como, por 

exemplo, parar de trabalhar com uma mercadoria que esteja lhe dando bons retornos 

em fun<;ao da analise dos relat6rios. Se isto acontecer vai ficar claro que o sistema de 

informa<;ao e falho. 

Nessa linha OLIVEIRA, HERNANDEZ e SILVA fazem o seguinte 

comentario: 

8 American Institute of Certified Public Accounts (AICPA). 
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"Informa<;oes contabeis distorcidas podem levar a conclusoes erroneas e 
prejudiciais para a tomada de decisoes pelos gestores da empresa e por seus 
diversos usuarios extemos. Quando nao existem procedimentos de controles 
intemos, sao freqiientes os erros involuntarios e desperdicios."9 

Parafraseando os referidos autores, podemos dizer que a importancia dos 

sistemas contabil e de controles intemos pode ser resumida, considerando-se os 

seguintes fatores: 

a) Tamanho e complexidade da organiza~ao. 

Quando maior e a entidade, em geral, mais complexa e a organiza<;ao 

estrutural. Para controlar as opera<;oes eficientemente, a administra<;ao necessita de 

relat6rios e analises concisos, que reflitam a situa<;ao em cada momento das atividades 

da organiza<;ao. 

b) Responsabilidade. 

A responsabilidade pelos bens e direitos da entidade, bern como sua preven<;ao 

ou descoberta de erros ou fraudes e de competencia da administra<;ao. Por isso a 

importancia de urn sistema de controle intemo confiavel e indispensavel para o born 

andamento das atividades. 

c) Carater preventivo. 

Urn sistema de controle intemo que seja confiavel para a entidade, faz com 

que as falhas humanas sejam mais dificil de acontecer, sejam elas por erros ou por 

tentativa de fraudes, e se por acaso ocorrem elas vao ser logos detectados pela 

administra<;ao e logo corrigidos, evitando com isso que a empresa venha a sofrer 

prejuizos. 

1.1.4 Tipos de Controles Intemos 
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A divisao dos controles intemos vai depender muito do porte da empresa, da 

complexidade da estrutura organizacional da mesma, mas, basicamente, podemos 

dividir em tres gran des grupos: 

a) Controles Internos estrategicos. 

Essencial na conjuntura e no direcionamento e sustento das outras formas de 

controles, sao como se a empresa resolve-se decidir no investimento de uma nova 

linha de produ9ao, atraves deles poderiam ser obtidos informa9oes como a 

classifica9ao de risco em tal investimento, e qual seria o limite disponibilizado para tal 

investimento, sem que existisse a exposi9ao da empresa a situa9oes delicadas de risco 

devido a avalia9oes economicas financeiras mal elaboradas. 

b) Controles Internos Diretivos. 

Na atual conjuntura economica que se encontra o pais, fica evidente que as 

empresas estao a cada dia que se passa expostas a agentes de riscos financeiros

economicos, e nesse contexto que os controles intemos diretivos entram, pois seriam 

eles os responsaveis em tentar minimizar esses efeitos dentro da entidade. 

c) Controles Internos Operacionais. 

Eo responsavel em garantir que os sistemas de controles intemos estrategicos 

e os intemos diretivos tenham seu sucesso garantido, isso e feito atraves do banimento 

ou verifica9ao de erros na realiza9ao dos projetos, atraves de falhas nas tomadas de 

decisoes ou na realiza9ao das tarefas de trabalho pre-determinadas. 

=.._oLIVEIRA, Luis Martins de, HERNANDES, Jose, SILVA, Carlos Alberto dos Santos. Controladoria 
Estrategica. Sao Paulo. Atlas. 2002. 
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2. DEFINI<;OES DE MICROEMPRESA E EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE 

No capitulo anterior abordou-se a necessidade de usar a Contabilidade como 

uma ferramenta administrativa para auxilio as empresas denominadas de 

microempresa e empresas de pequeno porte. Conseguindo dessa forma ajuda-las a 

superar as dificuldades do dia a dia, e tambem a dar continuidade em suas atividades. 

Neste capitulo e explicado o sentido da classifica9ao da empresa, seja ela 

como microempresa ou empresa de pequeno porte, para fins deste trabalho. 

Mas, antes de se buscar definir essas empresas, faz-se necessaria esclarecer 

primeiramente o que significa a palavra "empresa". 

Essa defini9ao pode ser encontrada no artigo 6° da Lei no 94.137, de 10 de 

outubro de 1962, que assim a define "Empresa e toda a organiza9ao de natureza civil 

ou mercantil destinada a explora9ao por pessoa fisica ou juridica de qualquer atividade 

com fins lucrativos."10 

J a para VIV ANTE, empresa pode ser ass 1m conceituada "Em pre sa e urn 

organismo economico que sob o seu proprio risco recolhe e poe em atua9ao, 

sistematicamente, os elementos necessarios para obter urn produto destinado a troca." 

Depois de esclarecido quanto a defini9ao da palavra empresa, agora se deve 

buscar elucidar aos seguintes questionamentos: 

1) 0 que e uma Micro ou Pequenas Empresa? 

2) Quais os preceitos devem ser atendidos para que uma empresa possa ser 

enquadrada como Micro ou Pequena Empresa? 

Como ja dito neste capitulo busca-se esclarecer as duas indaga96es ac1ma 

citadas, buscando o esclarecimento atraves do estatuto e conceitos de leis federais, 

estaduais e municipais que regem essa forma de empresa, e para isso vamos iniciar 

10 
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pelo estatuto das microempresas, que e a lei mais antiga que se tern conhecimento a 

dar urn tratamento diferenciado a essas empresas. 

2.1 LEI DO ESTATUTO DA MICROEMPRESA 

Tem-se conhecimento que as primeiras leis que buscavam dar urn tratamento 

diferenciado a esse tipo societario surgiram no ano de 1922. Porem, as grandes 

inova96es nesse campo foram trazidas pela Lei 7.256 de 27 de novembro de 1984, que 

ficou conhecida como a Lei do Estatuto da Microempresa. 

Ela nao trouxe apenas beneficios de isen9ao de impostos ou simplifica9ao dos 

mesmos, mas tambem buscou dar uma aten9ao no que se refere a simplifica9ao de seus 

registros junto aos 6rgaos do comercio, alem de trazer urn numero menor de 

exigencias previdenciarias e trabalhistas, alem de simplicidade para obter beneficios 

de creditos. 

Com essa lei, o governo tentou trazer para a formalidade o grande numero de 

pessoas que se encontravam na informalidade, alem de criar regras para o 

enquadramento das mesmas. 

Desde entao, o estatuto ja sofreu varias modifica96es. Em 28 de mar9o de 

1994, foi instituida o Novo Estatuto das Microempresas, atraves da Lei 8.864/94, a 

qual trouxe poucas inova96es quanto ao antigo estatuto. Entre elas estabeleceu a regras 

que obrigou as mesmas a adotassem as expressoes que a caracterizasse como ME ou 

EPP. 

Mas a maior contribui9ao trazido pela Lei 8.864/94, foi o surgimento das 

empresas de pequenos portes, que ate o momento estavam caidas no esquecimento, 

aonde foram definidos as regras para o seu enquadramento. 

Atua1mente em vigor tratando da materia, encontra-se a Lei no 9.841, de 05 de 

outubro de 1999, que sofreu recentes altera96es no que se refere aos va1ores de limites 

trazidos pelo Decreto n° 5.028 de 31 de mar9o de 2004, limites que passaram a vigorar 

a partir de 01 de abril do ano de 2004, e que as classifica da seguinte forma: 
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"Art. 2° Para os efeitos desta Lei, ressalvado o disposto no art. 3°, considera
se: 
I - microempresa, a pessoa juridica e a firma mercantil individual que tiver 
receita bruta anual igual ou inferior a R$ 433.755,14 (quatrocentos e trinta e 
tres mil setecentos e cinqlienta e cinco reais e quatorze centavos); 
II - empresa de pequeno porte, a pessoa juridica e a firma mercantil 
individual que, nao enquadrada como microempresa, tiver receita bruta anual 
superior a R$ 433.755,14 (quatrocentos e trinta e tres mil setecentos e 
cinqlienta e cinco reais e quatorze centavos) e igual ou inferior a R$ 
2.13 3 .222, 00 (do is milhoes cento e trinta e tres mil e duzentos e vinte e do is 
reais)." 11 

2.2 LEI DO SIMPLES FEDERAL 

Diante do grande numero de cobranc;as da sociedade empresarial, vm se a 

Secretaria da Receita Federal diante da necessidade de dar urn tratamento diferenciado 

a essas empresas, para que pudessem se tamar mais competitivas, e tambem 

sobreviverem ao mercado. 

Isso ocorreu somente com a criac;ao da Lei no 9.317, de 05 de dezembro de 

1996, que ficou conhecida como a Lei do Simples. 

Sem duvida nenhuma, essa lei foi urn grande marco para as microempresas e 

empresas de pequeno porte. Ela nao trouxe nenhuma forma de isenc;ao para as 

mesmas, mas criou forma de tributar conforme a sua capacidade de gerar receitas, 

alem de unificar urn grande numeros de impastos e contribuic;oes, tambem criou faixas 

de percentuais para a apurac;ao de impastos, tomando-se por base a receita bruta de 

maneira gradativa. 

Para fins de enquadramento a Secretaria da Receita Federal, assim as define: 

"Microempresa e a pessoa juridica que tenha auferido, no ano calendario, 
receita bruta igual ou inferior a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). 
Empresa de Pequeno Porte e aquela que tiver auferido, no ano calendario, 
receita bruta superior a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e igual ou 
inferior a R$ 1.200.000,00 (urn milhiio duzentos mil reais). 

11 Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, Lei n° 9.841 de 05 de outubro de 1999. alterada pelo 
Decreto n° 5.028 de 31 de man;o de 2004, 
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Os limites de receita bruta sao proporcionais ao numero de meses em que a 
empresa houver exercido a atividade, desconsideradas as fra96es de 
meses."12 

2.3 MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE SEGUNDO 0 

EST ADO 

Com a cria<;ao da Lei do Simples Federal, viu-se o governo estadual diante da 

necessidade de tam bern criar urn sistema diferenciado de tributa<;ao para as mesmas, j a 

que a propria lei federal previa a oportunidade dos governos estaduais utilizarem a 

mesma lei atraves de convenios. Porem, o governo estadual com medo que houvessem 

falhas no repasse dos mesmos, ja que a arrecada<;ao de tudo passaria primeiro para a 

Uniao para depois retornar aos estados de origem, resolvem criar seu proprio sistema. 

Diante disso o Governo do Estado do Parana o elaborou mesmo urn tratamento 

especial ao se referir a essas empresas, atraves de urn decreto mais recente de no 246, 

que entrou em vigor em data de 01 de fevereiro de 2003, colocou da seguinte forma: 

"CAPITULO XVI - DO REGIME FISCAL DAS MICROEMPREAS E 
DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE"; 
Art. 406 - As microempresas e as empresas de pequeno porte terao 
tratamento tributario diferenciado, regendo-se pelos termos, limites e 
condi96es deste capitulo. 
Art. 407 - Para os fins do disposto neste capitulo, considera-se: I -
Microempresa, aquela que tiver receita bruta anual igual ou inferior a R$ 
180.000,00 (cento e oitenta mil reais), no ano de seu enquadramento ou no 
ano anterior, se estiver em atividade; II- Empresa de Pequeno Porte- EPP, 
aquela que tiver receita bruta anual superior a R$ 180.000,00 ( cento e oitenta 
mil reais) e igual ou inferior a R$ 1.500.000,00 (urn milhao e quinhentos mil 
reais), no ano de seu enquadramento ou no ano anterior, se estiver em 
atividade. 13 

2.4 LEI DO SIMPLES MUNICIPAL 

12 Secretaria da Receita Federal. Lei no 9.317 de 05 de dezembro de 1996. lnstitui o Simples Federal 
13 Regulamento dos ICMS do Parana, alterado pelo Decreto no 246 de fevereiro de 2003. 
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Ja na Prefeitura Municipal de Guarapuava, nao existe uma legisla<;ao 

especifica sabre esse tipo de empresa, se usa para classifica-las, a Lei n° 1205/2002, a 

qual institui novas normas para o simples municipal, e da outras providencias, dando a 

seguinte defini<;ao: 

"CAPITULO II- DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE. 
SE(:AO UNICA- DA DEFINI(:AO 
Art.2° - Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se: 
I) microempresa, a pessoa juridica que tenha auferido, no ano-calendario, 
receita bruta igual ou inferior a 9.160 UFMs; 
II) empresa de pequeno porte, a pessoa juridica que tenha auferido, receita 
bruta superior a 9.160 UFMs e inferior a 54.960 UFMs. 
PARAGRAFO 2° - Para o fins do disposto neste artigo, considera-se receita 
bruta o produto da venda de hens e servi9os referente a opera96es de conta 
propria, o pre9o dos servi9os prestados e o resultado nas opera96es em conta 
alheia, nao incluidas as vendas canceladas e os descontos incondicionais 
concedidos."14 

Com base nas cita<;oes acima podemos concluir que as classifica<;oes quanta 

ao porte da empresa esta diretamente relacionada com o seu faturamento, isto ocorre 

tanto quanta ao govemo federal, estadual e municipal. 

E ai come<;am as dificuldades para as microempresas e empresas de pequeno 

porte, pois como se pode observar, nao existe uma unanimidade quanta aos valores por 

faixa. 0 govemo federal utiliza urn limite, o govemo estadual outro limite e o 

municipio de Guarapuava por sua vez utilizam urn indice, que e a UFM anual 

(Unidade Fiscal Municipal). Ocorrendo, com isso, que muitas vezes as empresa se 

enquadre numa esfera como microempresa ou empresa de pequeno porte, e em outros 

6rgaos como uma empresa normal com todas as suas peculiaridades. 

Para uma melhor visualiza<;ao das divergencias de valores encontradas entres 

os 6rgaos para fins de enquadramento, reproduzimos abaixo urn quadro de forma 

comparativo entre o Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e as 

outras leis que regulam a materia. 

14 Prefeitura Municipal de Guarapuava. Lei n° 1205/2002- lnstitui o Simples Municipal 
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a) Classifica~ao das microempresas, quanto ao seu faturamento; 

Orgaos 

Estatuto da Microempresa 

Receita Federal 

Receita Estadual 

Prefeitura de Guarapuava 

Criterio de Enquadramento 

igual ou inferior a R$ 433.755,14 anuais 

igual ou inferior a R$ 120.000,00 anuais 

igual ou inferior a R$ 180.000,00 anuais 

igual ou inferior a 9.160UFMs. 

b) Classifica~ao das Empresas de Pequeno Porte, quanto ao seu 

faturamento; 

Orgaos 

Estatuto da Microempresa 

Receita Federal 

Receita Estadual 

Prefeitura de Guarapuava 

Criterio de Enquadramento 

superior a R$ 433.755,14 e inferior a R$ 2.133.222,00 

superior a R$ 120.000,00 e inferior a R$ 1.200.000,00 

superior a R$ 180.000,00 e inferior a R$ 1.500.000,00 

superior a 9.160 UFMs e inferior a 54.960 UFMs. 

Outra dificuldade encontrada, principalmente na esfera federal e estadual, 

aonde se utiliza limite baseado em valores monetario, e a demora na corre<;ao desses 

limites. Como exemplo, pode-se citar a receita federal que tern seus limites sem 

varia<;ao desde o anode 1998. Ja no ambito municipal este impacto e menor ja que os 

limites sao fixados com base em urn indice que e reajustado anualmente. 

2.5 CLASSIFICA<;AO DAS EMPRESAS SEGUNDO 0 SEBRAE 

Ja numa outra visao encontra-se o SEBRAE - Servi<;o de Apoio a 

Microempresa e a Pequena Empresa, que usa como criterio para classificar o porte da 
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empresa o numero de empregados, conforme demonstramos abaixo com dados 

levantados juntos junto ao SEBRAE/PR: 

PORTE/SETOR INDUSTRIA COMERCIO SERVI<;OS 

Microempresa Ate 19 Ate 09 Ate o9 

Pequeno Porte De 20 a 99 De10a49 De10a49 

Media Empresa De 100 a 499 De 50 a 99 De 50 a 99 

Grande Empresa Acima de 500 Acima de 100 Acima de 100 

Para BORINELLI15
, em trabalho realizado sobre as empresas de pequenas 

dimensoes, descreve que para assim classifica-las e necessaria que se observem 

algumas caracteristicas como: 

"a estrutura organizacional e simples e nem sempre definida 
claramente; 

e reduzidos o numero de diretores, com a centraliza<;ao de decisoes no 
dirigente principal; 

satisfazem mais facilmente as necessidades de especializa<;ao; 
os recursos sao altamente limitados; 
0 acesso as fontes de capital de giro e as inova<;6es tecnol6gicas falta 

ou e dificil; 
e pequeno o numero de funciom1rios em rela<;ao ao setor de atividade; 
absorvem significativa parcela de mao de obra, especialmente a nao 

qualificada; 
o recrutamento e a manuten<;ao de mao de obra sao dificeis; 
proprietarios e administra<;ao sao interdependentes, isto e, ha urn 

estreito vinculo entre o empreendedor (proprietario) e a empresa, 
acarretando que, em grande numero de casos, o empreendedor (suas cren<;as, 
val ores e personalidade) e o empreendimento se confundem; 

nao dominam o setor onde operam; 
possuem, normalmente, alto grau de complementaridade e/ou 

subordina<;ao as empresas de grande porte; 
a margem de erro aceitavel e bastante pequena." 

15 BORINELLI, Ilse Maria. Gerenciamento de informar;:oes. Sao Paulo. Atlas. 1998. 
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2.6 SIMPLES 

2.6.1 Normas gerais sobre tributac;ao 

0 Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuic;oes das 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples) e urn regime tributario 

diferenciado, simplificado e favorecido, aplicavel as pessoas juridicas consideradas 

como microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), nos termos definidos 

na Lei no 9.317, de 1996, e alterac;oes posteriores, estabelecido em cumprimento ao 

que determina o disposto no art. 179 da Constituic;ao Federal de 1988. Constitui-se em 

uma forma simplificada e unificada de recolhimento de tributos, por meio da aplicac;ao 

de percentuais favorecidos e progressivos, incidentes sobre uma unica base de calculo, 

a receita bruta. 

2.6.2 Conceito de receita bruta para fins de enquadramento e 

tributac;ao no Simples 

Considera-se receita bruta o produto da venda de hens e servwos nas 

operac;oes de conta propria, o prec;o dos servic;os prestados e o resultado nas operac;oes 

em conta alheia ( operac;oes realizadas pel a em pres a em nome de terceiros ), excluidas 

as vendas canceladas, as devoluc;5es de vendas e os descontos incondicionais 

concedidos. 

Ressalvadas essas exclus5es, e vedado, para fins da determinac;ao da receita 

bruta apurada mensalmente, proceder-se a qualquer outra exclusao, em virtude da 

aliquota incidente ou de tratamento tributario diferenciado, tais como, substituic;ao 

tributaria, diferimento, credito presumido, reduc;ao de base de calculo e isenc;ao (Lei no 

9.317, de 1996, art. 2°, §§ 2° e 4°; e IN SRF no 355, de 2003, art. 4°, § 1°, e art. 19). 

Nao se incluem no conceito de receita bruta, com vistas a tributac;ao pelo 

Simples, os ganhos liquidos auferidos em aplicac;oes de renda fixa ou variavel, nem os 
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resultados nao-operacionais relativos aos ganhos de capital obtidos na aliena<;ao de 

ativos. 

Sera definitiva a incidencia do imposto de renda na fonte relativa aos 

rendimentos e ganhos liquidos auferidos em aplica<;5es de renda fixa ou variavel e aos 

ganhos de capital (IN SRF no 355, de 2003, art.5o, § 3o). 

2.6.3 Computo das receitas 

De acordo com a Instru<;ao Normativa 34 SRF/2001, as empresas enquadradas 

no SIMPLES podem adotar, para fins de determina<;ao da receita bruta auferida: 

a) regime de caixa: as receitas sao computadas somente no mes de efetivo 

recebimento; 

b) regime de competencia: as receitas sao computadas no mes em que as 

vendas forem faturadas, independentemente de seu efetivo recebimento. 

0 criterio escolhido para o recolhimento das receitas devera ser mantido para 

todo o ano-calendario. 

2.6.4 Impostos e contribui<;5es abrangidos pelos SIMPLES 

A inscri<;ao do SIMPLES implica no pagamento mensal unificado dos 

seguintes impostos e contribui<;5es: 

a) imposto de renda das pessoas juridicas - IRP J; 

b) contribui<;ao para o PI SIP ASEP; 

c) contribui<;ao social sobre o lucro (CSLL); 

d) contribui<;ao para o financiamento da seguridade social (COFINS); e 

e) a contribui<;ao para a seguridade social a cargo da pessoa juridica. 
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0 SIMPLES podeni incluir o imposto sobre opera<;oes relativas a circula<;ao 

de mercadorias e sobre servi<;os de transporte interestadual e intermunicipal (ICMS) 

ou o imposto sobre servi<;os de qualquer natureza (ISS) devida por microempresa e 

empresa de pequeno porte. No entanto, para isso, e preciso que a Unidade Federada 

(UF) ou o municipio onde a empresa esteja estabelecida venha a aderir ao SIMPLES, 

mediante convenio. Nao podeni pagar o ICMS pelo SIMPLES, ainda que aUF onde 

esteja estabelecida seja conveniada, a empresa que: 

a) seja estabelecida em mais de uma UF; 

b) exer<;a, mesmo que parcialmente, atividade de transporte interestadual ou 

intermunicipal. 

2.6.5 Impostos e contribui<;oes nao abrangidos pelo SIMPLES 

A op<;ao pelo SIMPLES nao exclui a incidencia dos seguintes tributos ou 

contribui<;oes, devidos na qualidade de contribuinte ou responsavel, para os quats 

devera ser observada a legisla<;ao vigente aplicavel as demais pessoas juridicas: 

a) imposto sobre opera<;oes de credito, cambio e seguro, ou relativas a 

titulos ou valores mobiliarios - IOF; 

b) imposto sobre importa<;ao de produtos estrangeiros - II; 

c) imposto sobre exporta<;ao, para o exterior, de produtos nac10nats ou 

nacionalizados - IE; 

d) imposto sobre propriedade territorial rural - ITR; 

e) contribui<;ao provis6ria sobre a movimenta<;ao financeira- CPMF; 

f) contribui<;ao para o fundo de garantia do tempo de servi<;o- FGTS; 

g) contribui<;ao para a seguridade social, relativa ao empregado. 

2.6.6 Ganho de capital na aliena<;ao de ativos 
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0 ganho de capital na aliena9ao de ativos pela microempresa ou empresa de 

pequeno porte optante pelo SIMPLES esta sujeito a incidencia do imposto de renda a 

aliquota de 15%. 0 imposto devera ser recolhido ate 0 ultimo dia util do mes 

subseqiiente ao da percep9ao do ganho, atraves de DARF preenchido com o c6digo 

6297. 

2.6.7 Momento da op9ao 

A pessoa juridica, ja inscrita no CNPJ, formalizara sua op9ao para adesao ao 

SIMPLES atraves de altera9ao cadastral, que devera ser realizada ate o ultimo dia util 

do mes de janeiro do ano-calendario. A pessoa juridica em inicio de atividades pode 

formalizar sua adesao ao SIMPLES imediatamente, quando de sua inscri9ao no CNPJ. 

2.6.8 Exclusao como ME e inscri9ao como EPP 

A ME optante pelo SIMPLES que no decurso do ano-calendario exceder o 

limite de receita bruta acumulada de R$ 120.000,00 estara, no ano-calendario 

subseqiiente, automaticamente excluida do sistema, podendo, entretanto, mediante 

altera9ao cadastral, inscrever-se na condi9ao de EPP, des de que nao tenha ultrapassado 

o limite de receita anual de R$ 1.200.000,00. Nesse caso, a microempresa devera 

apresentar nova FCPJ, ate o ultimo dia util do mes de janeiro do ano-calendario 

subseqiiente aquele em que se deu o excesso de receita bruta. 

2.6.9 Efeitos da op9ao 
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A op9ao exercida na forma do item anterior, sera definitiva para todo o 

periodo a que corresponder e submetera a pessoa juridica a sistematica do SIMPLES a 

partir: 

a) do pnme1ro dia do ano-calendario da op9ao, na hip6tese de pessoa 

juridicaja inscrita no CNPJ com adesao efetivada no prazo normal; 

b) do primeiro dia do ano-calendario subseqliente, na hip6tese de pessoa 

juridicaja inscrita no CNPJ, com adesao formalizada ap6s o prazo normal; 

c) do inicio da atividade, na hip6tese de empresa nova que formalizou a 

op9ao pelo SIMPLES por ocasiao da inscri9ao no CNPJ. 

2.6.10 Atividades impedidas de optar pelo SIMPLES 

A lei 9.317/96 veda a determinadas em pres as a adesao ao sistema unificado de 

pagamento de tributos e contribui9oes, conforme segue a seguir: 

a) Excesso de receita bruta: nao podeni optar pelo SIMPLES a pessoa 

juridica que na condi9ao de ME tenha auferido receita bruta superior a R$ 120.000,00 

no ano-calendario imediatamente anterior; na condi9ao de EPP tenha auferido receita 

bruta superior a R$ 1.200.000,00 no ano-calendario imediatamente superior. 

b) Sociedades an6nimas: as empresas constituidas sob a forma de 

sociedades por a9oes de capital aberto ou fechado estao impedidas de se inscrever no 

SIMPLES. 

c) Participa9ao de entidade publica: a pessoa juridica constituida sob 

qualquer forma, de cujo capital participe entidade de administra9ao publica, direta ou 

indireta, federal, estadual ou municipal, nao pode se beneficiar do sistema. 

d) Pessoa juridica com sede no exterior: o SIMPLES e vedado a empresa 

que seja filial, sucursal, agenda ou representa9ao, no Pais, de pessoa juridica com sede 

no expenor. 
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e) Socio pessoa juridica: as em pres as que tiverem como socios pessoas 

juridica estao impedidas de enquadrar-se no sistema unificado de tributa9ao. 

f) Participa9ao da empresa em outra pessoa juridica: a empresa que 

participar no capital de outra pessoa juridica. 

g) Participa9ao em outra empresa pelo titular ou socio: nao pode se 

enquadrar no SIMPLES a empresa cujo titular ou socio participe com mais de I 0% do 

capital de outra pessoa juridica. No entanto, a empresa nao perdeni o direito ao 

enquadramento, se a soma da receita bruta anual das empresas interligadas nao 

ultrapassar o limite de R$ 1.200.000,00, ou limite proporcional, no caso de inicio de 

atividades. Da mesma forma, nao perde direito ao enquadramento a empresa cujo 

titular ou socio participe de varias pessoas juridicas, com menos de 10% do capital 

social de cada uma delas, ainda que a soma dos percentuais de participa9ao resulte em 

mais de 10%. 

h) Socio estrangeiro no exterior: as pessoas juridicas que tenham socio 

estrangeiro, residente no exterior, participando de seu capital social, nao poderao optar 

pelo SIMPLES. Portanto, se o socio residente no exterior for brasileiro, ou seja, se o 

socio estrangeiro for residente no Brasil, nao havera qualquer restri9ao. 

i) Restri9oes pela atividade explorada: empresas que exercem as atividades 

de institui9oes financeiras e empresas equiparadas; atividades imobiliarias; loca9ao ou 

administra9ao de imoveis; armazenamento e deposito de produtos de terceiros; 

propaganda e publicidade, excluidos os veiculos de comunica9ao; factoring; presta9ao 

de servi9os de vigilancia, limpeza, conserva9ao e loca9ao de mao-de-obra; presta9ao 

de servi9os profissionais e industrializa9ao por conta propria ou por encomenda, de 

bebidas e cigarros sao vedadas a 0p9a0 pelo regime simplificado. 

j) Empresa com debito inscrito: se a empresa tiver debito inscrito em divida 

ativa da Uniao ou do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou a Procuradoria 

Geral da Fazenda Nacional (PGFN), ficani obrigado a providenciar sua regulariza9ao 

junto a esses orgaos. 

k) Socio ou titular inscrito em divida ativa: a empresa que o titular ou socio 

que participe de seu capital com mais de 10%, esteja inscrito em Divida Ativa da 
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Uniao ou do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), cuja exigibilidade nao esteja 

suspensa. 

1) S6cio com bens incompativeis: nao podeni beneficiar-se do sistema 

unificado o seu titular ou s6cio com participa9ao em seu capital superior a 10%, 

adquira bens ou realize gastos em valor incompativel com os rendimentos por ele 

declarados. 

m) Empresa resultante de cisao: se a empresa for resultante de cisao ou de 

qualquer outra forma de desmembramento nao podeni aderir ao SIMPLES, exceto no 

que se refrir opera9oes realizadas antes da vigencia da Lei 9.317/96. 

2.6.11 Calculo e recolhimento do imposto unificado 

As ME e EPP, inscritas no SIMPLES, determinarao o valor devido 

mensalmente aplicando, sobre a receita bruta mensal auferida, os percentuais fixados e 

partilhados de forma mencionados nos artigos 5.0 e 23.0 da lei 9.317/96, com 

altera9oes promovidas pelo artigo 3.0 da Lei 9.317/98 e pela Lei 10.034/00. 
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Conheva a tabela: 

PERCENTUAIS POR FAIXA DE RECEITA BRUT A 
Imposto 

MICROEMPRESA 

Contribui9ao ate R$60.000,00 
de 60.000,01 de 90.000,01 

a 90.000,00 a 120.000,00 

IRPJ Zero Zero Zero 

PIS/PASEP Zero Zero Zero 

CSLL Zero 0,4% 1% 

CO FINS 1,8% 2% 

Contribuiyoes 
1,2% 1,6% 2,0% 

Previdenciarias 

SUB-TOTAL 3% 4% 5% 

IPI 0,5% 

TOTAL 3,5% 4,5% 5,5% 

PERCENTUAIS POR F AIXA DE RECEITA BRUT A 

Impasto EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

Contribui9a 
de de de de de de de de 

Ate 240.000,01 360.000,01 480.000,01 600.000,01 720.000,01 840.000,01 960.000,01 1.080.000,01 
0 240.000,00 a a a a a a a a 

360.000,00 480.000,00 600.000,00 720.000,00 840.000,00 960.000,00 1.080.000,00 1.200.000,00 

IRPJ 0,13% 0,26% 0,39% 0,52% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 

PIS/PASEP 0,13% 0,26% 0,39% 0,52% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 

CSLL 1% 

CO FINS 2% 

Contribuifi:oes 
Previdenciari 2,14% 2,28% 2,42% 2,56% 2,7% 3,1% 3,5% 3,9% 4,3% 

as 

SUB-
5,4% 5,8% 6,2% 6,6% 7% 7,4% 7,8% 8,2% 8,6% 

TOTAL 

IPI 0,5% 

TOTAL 5,9% 6,3% 6,7% 7,1% 7,5% 7,9% 8,3% 8,7% 9,1% 
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0 percentual a ser aplicado em cada mes sera o correspondente a receita bruta 

acumulada a partir de 1.0 de janeiro do ano-calendario, ate o mes em que o imposto 

estiver sendo calculado. As EPP nao se aplicam os percentuais estabelecidos para as 

ME, inclusive em rela9ao a receita bruta ate R$ 120.000,00. 

As ME e EPP, inscritas no SIMPLES, que se dediquem as atividades de 

creches, pre-escolas e estabelecimentos de ensino fundamental, determinarao o valor 

devido mensalmente aplicado, sobre a receita bruta mensal auferida, os percentuais 

fixados para as pessoas juridicas em geral, acrescidos de 50% (ex.: quem recolhe com 

o percentual de 3% em situa9oes normais, nessa situa9ao recolhera com 4,5%). 

2.6.12 Excesso de receita bruta 

As pessoas juridicas, cuja receita bruta exceder, no decurso do ano-calendario, 

os limites mencionados no Anexo deverao proceder do seguinte modo: 

a) ME- os valores excedentes ao limite, dentro do proprio ano-calendario, 

sujeitar-se-ao, a partir, inclusive, domes em que verificado o excesso, aos percentuais 

e normas aplicaveis as empresas de pequeno porte. 

b) EPP - os val ores excedentes ao limite, dentro do proprio ano-calendario, 

ficarao sujeitos, a partir, inclusive, do mes em que verificado o excesso, aos 

percentuais constantes da tabela, acrescido de 20%. 

2.6.13 Prazo de recolhimento 

As ME e EPP inscritas no SIMPLES deverao efetuar o pagamento unificado 

de impostos e contribui9oes, de forma centralizada, ate o decimo dia do mes 

subseqi.i.ente aquele em que a receita bruta tiver sido auferida. 

Na hipotese do ultimo dia do prazo de pagamento recair em dia considerado 

como nao util (Sabado, domingo, feriado ou em que os estabelecimentos bancarios nao 
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funcionem), 0 prazo sera prorrogado para 0 pnmeirO dia util subseqliente, sem 

qualquer acrescimo. 

0 pagamento unificado de impasto e contribuic;oes sera efetuado, 

obrigatoriamente, atraves do DARF-SIMPLES, preenchido como c6digo 6106. 

2.6.14 Obrigac;oes acess6rias 

A pessoa juridica submetida ao SIMPLES estara obrigada ao cumprimento das 

seguintes obrigac;oes acess6rias: 

a) Placa de identificac;ao: deverao manter em seus estabelecimentos, em 

local visivel ao publico, placa indicativa que esclarec;a essa condic;ao. A inobservancia 

da obrigatoriedade sujeitara a pessoa juridica a multa correspondente a 2% do total dos 

impastos e contribuic;oes devidos em conformidade como SIMPLES. 

b) Declarac;ao simplificada: apresentac;ao anual ate o ultimo dia util do mes 

de maio do ano-calendario subseqliente ao da ocorrencia do fa to gerador. 

c) Escriturac;ao e livros obrigat6rios: estara dispensada de escriturac;ao 

comercial e fiscal regular, desde que mantenha em boa ordem e guarda e enquanto nao 

decorrido o prazo decadencial e nao prescritas eventuais ac;oes que lhe sejam 

pertinentes: livro caixa, livro registro de inventario e todos os documentos e demais 

papeis que serviram de base para a escriturac;ao dos livros referidos. 

2.6.15 Rendimentos nao isentos 

Sujeitam-se a incidencia do impasto de renda, na fonte e na declarac;ao de 

ajuste do beneficiario (de acordo com a tabela progressiva aplicavel as pessoas 

fisicas ), os rendimentos efetivamente pagos pel a pessoa juridica inscrita no SIMPLES, 

ao titular ou s6cio, a titulo de pro-lahore, alugueis e servic;os prestados. 
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2.6.16 Exemplos de atividades vedadas ao SIMPLES 

A relac;ao de atividades vedadas ao Simples, abaixo, e meramente 

exemplificativa - nao e exaustiva, ja que alguma atividade ainda nao contemplada 

nesta lista podera estar alcanc;ada pelas vedac;oes previstas na legislac;ao do Simples: 

1. Academias de danc;a. 

2. Academias de ginastica. 

3. Administrac;ao de im6veis por conta de terceiros. 

4. Administrac;ao de obras. 

5. Administrac;ao de royalties e de franchising. 

6. Administrac;ao publica em geral. 

7. Administradora de mercados de baldlo organizados. 

8. Administradoras de cartao de credito. 

9. Administradoras de carteiras de titulos e val ores para terceiros. 

10. Administradoras de cons6rcios. 

11. Agencia de noticias e atividade de jomalista. 

12. Agencia de publicidade e propaganda. 

13. Agenciamento e locac;ao de espac;os publicitarios. 

14. Agencias de desenvolvimento. 

15. Albergues assistenciais. 

16. Armazens gerais. 

17. Asilos. 

18. Assessoria a atividades agricolas e pecuarias. 

19. Associac;oes de poupanc;a e emprestimo. 

20. Atividades auxiliares dajustic;a. 

21. Atividades de apoio a administrac;ao publica. 

22. Atividades de assessoria em gestao empresarial. 

23. Atividades de atendimento a urgencias e emergencias. 
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24. Atividades de atendimento hospitalar. 

25. Atividades de auditoria contabil. 

26. Atividades de banco de dados. 

27. Atividades de bibliotecas e arquivos. 

28. Atividades de clinica medica (clinicas, consultorios e ambulatorios). 

29. Atividades de clinicas odontologicas (clinicas, consultorios e 

ambulatorios ). 

30. Atividades de comissaria. 

31. Atividades de compra e venda, loteamento e incorpora<;ao de imoveis por 

conta propria. 

32. Atividades de contabilidade. 

33. Atividades de emissao de vales alimenta<;ao, transportee similares. 

34. Atividades de limpeza e conserva<;ao de imoveis. 

35. Atividades de manuten<;ao do fisico corporal. 

36. Atividades de produ<;ao de filmes e fitas de video - exceto estudio 

cinematograficos. 

37. Atividades de produ<;ao de filmes e fitas de video, exclusive estudios 

fotograficos. 

38. Atividades de prospec<;ao geologica. 

39. Atividades de terapias altemativas. 

40. Atividades de vigilancia e seguran<;a privada~ 

41. Atividades dos laboratorios de analises clinicas. 

42. Atividades dos laboratorios de anatomia patologica/citologica. 

43. Atividades ligadas a corrida de cavalos. 

44. Auditoria e consultoria atuarial. 

45. Banco central. 

46. Bancos comerciais. 

4 7. Ban cos cooperativos. 

48. Bancos de desenvolvimento. 

49. Bancos de investimentos. 
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50. Bancos multiplos (com carteira comercial). 

51. Bancos multiplos (sem carteira comercial). 

52. Bolsa de mercadorias. 

53. Bolsa de mercadorias e futuros. 

54. Bolsa de valores. 

55. Caixas de financiamento de corporac;oes. 

56. Caixas de liquidac;ao de mercados bursateis. 

57. Caixas economicas. 

58. Cart6rio. 

59. Centros de reabilitac;ao para dependentes quimicos com alojamento. 

60. Centros de reabilitac;ao para dependentes quimicos sem alojamento. 

61. Clube de seguros. 

62. Clubes de investimento. 

63. Companhias de teatro. 

64. Companhias hipotecarias. 

65. Condominio de predios residenciais ou nao. 

66. Conservac;ao de lugares e edificios hist6ricos. 

67. Construc;ao de estac;oes e redes de distribuic;ao de energia eletrica. 

68. Construc;ao de barragens e represas para gerac;ao de energia eletrica. 

69. Construc;ao de barragens e represas para gerac;ao de energia eletrica. 

70. Construc;ao de estac;oes e redes de distribuic;ao de energia eletrica. 

71. Construc;ao de estac;oes e redes de telefonia e comunicac;oes. 

72. Construc;ao de obras de prevenc;ao e recuperac;ao do meio ambiente. 

73. Construc;ao de rede de transporte por dutos. 

74. Construc;ao de redes de agua e esgoto. 

75. Construc;ao, manutenc;ao e reparac;ao de redes de esgoto. 

76. Consultoria e/ou assessoria em sistemas de informatica. 

77. Cooperativas de credito mutuo. 

78. Cooperativas de credito rural. 

79. Correio Nacional. 
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80. Corretagem e avalia9ao de im6veis. 

81. Corretoras de cambio. 

82. Corretoras de contratos de mercadorias. 

83. Corretoras de titulos e val ores mobiliarios. 

84. Corretores e avaliadores de seguros. 

85. Cursos de aprendizagem e treinamento gerencial e pro fissional. 

86. Cursos de idiomas. 

87. Cursos de informatica. 

88. Cursos de linguas estrangeiras. 

89. Cursos de pilotagem. 

90. Cursos ligados as artes e cultura. 

91. Cursos preparat6rios para concursos. 

92. Defesa. 

93. Defesa civil. 

94. Demoli9ao de edificios e outras estruturas. 

95. Desenvolvimento de programas de informatica. 

96. Desenvolvimento de software sob encomenda e outras consultorias em 

software. 

97. Desenvolvimento e edi9ao de software pronto para uso. 

98. Despachantes aduaneiros. 

99. Distribuidoras de titulos e valores mobiliarios. 

100. Edifica96es (residenciais, industriais, comerciais e de servi9os). 

10 1. Edifica9oes em geral. 

102. Educa9ffO media de forma9ffO geral. 

103. Educa9ff0 media de forma9ffO tecnica e pro fissional. 

104. Educa9ao pro fissional de nivel tecnico. 

105. Educa9ao profissional de nivel tecnol6gico. 

106. Educa9ao superior. 

107. Educa9ao Superior- Gradua9ao. 

108. Educa9ao Superior- Gradua9ao e p6s-gradua9ao. 
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109. Educa<;ao Superior- P6s-gradua<;ao e extensao. 

110. Educa<;ao supletiva. 

111. Emissao de vales alimenta<;ao, transporte e similares. 

112. Empresa de arrendamento mercantil. 

113. Engarrafamento e gaseifica<;ao de aguas minerais. 

114. Ensaios de materiais e de produtos; analise de qualidade 

115. Ensino a distancia. 

116. Ensino de esportes. 

117. Ensino em auto-escolas e cursos de pilotagem. 

118. Ensino medio. 

119. Escrit6rios de representa<;ao de bancos estrangeiros. 

120. Estudios cinematograficos. 

121. Explora<;ao de salas de espetaculos. 

122. Fabrica<;ao de cervejas e chopes. 

123. Fabrica<;ao de cigarros e cigarrilhas. 

124. Fabrica<;ao de fumo em rolo ou em corda e outros produtos do fumo. 

125. Fabrica<;ao de refrigerantes. 

126. Fabrica<;ao de vinho. 

127. Fabrica<;ao, retifica<;ao, homogeneiza<;ao e mistura de aguardente de 

cana-de-a<;ucar. 

128. Fabrica<;ao, retifica<;ao, homogeneiza<;ao e mistura de outras aguardentes 

e bebidas destiladas. 

129. Factoring. 

130. Fundos de investimento- exceto previdenciarios. 

131. Fundos de investimento previdenciarios. 

132. Fundos mutuos de investimento. 

133. Gerencia de fundos diversos e caixa escolar. 

134. Gestao de direitos autorais. 

135. Gestao de instala<;5es desportivas. 

136. Gestao de museus. 
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137. Grandes estruturas e obras de arte. 

138. Holdings de institui9oes financeiras. 

139. Impermeabiliza9ao em obras de engenharia civil. 

140. Instala9ao de equipamentos para orienta9ao a navega9ao maritima. 

141. Instala9aO de portas, janelas, tetos, divisorias e armarios embutidos de 

qualquer material, inclusive esquadrias. 

142. Instala9ao de sistemas de preven9ao contra incendio. 

143. Instala9ao e manuten9ao de sistemas centrais de ar condicionado, de 

ventila9ao e refrigera9ao. 

144. Instala9ao e manuten9ao eletrica em edifica9oes, inclusive antenas. 

145. Instala9ao e manuten9ao eletrica em edifica9oes, inclusive elevadores, 

escadas, esteiras rolantes e antenas. 

146. Instala9ao, manuten9ao e repara9ao de elevadores, escadas e esteiras 

rolantes, exceto de fabrica9ao propria. 

14 7. Instala9oes hidraulicas, sanitarias e de gas. 

148. Intermediarios do comercio de pe9as e acessorios para motocicletas e 

motonetas. 

149. Justi9a. 

150. Licenciamento, compra e venda e leasing de ativos intangiveis nao 

financeiros- exceto direitos autorais. 

151. Limpeza de cascos e manuten9ao de navios no porto. 

152. Loca9aO de mao-de-obra. 

153. Loca9ao ou administra9ao de imoveis por conta propria. 

154. Manuten9ao de aeronaves na pista. 

155. Manuten9aO de equipamentos transmissores de radio e televisao e de 

equipamentos para esta96es telef6nicas, para radiotelefonia e radiotelegrafia, de 

microondas e repetidoras. 

156. Manuten9ao de esta96es e redes de telefonia e comunica9oes. 

157. Manuten9aO de maquinas, aparelhos e equipamentos de sistemas 

eletronicos dedicados a automa9ao industrial e controle do processo produtivo. 
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158. Manutenyao de redes de distribui9ao de energia eletrica. 

159. Manuten9ao e reparayao de aparelhos e instrumentos de medida, testes e 

controle - exceto equipamentos para controle de processos industriais. 

160. Manutenyao e repara9ao de aparelhos e instrumentos 6pticos e 

cinematognificos. 

161. Manutenyao e reparayao de aparelhos e utensilios para usos medico

hospitalares, odontol6gicos e de laborat6rio. 

162. Manutenyao e reparayao de bombas e cameiros hidniulicos. 

163. Manutenyao e reparayao de caldeiras geradoras de vapor - exceto para 

aquecimento centrale para veiculos. 

164. Manuten9ao e reparayao de compressores. 

165. Manutenyao e reparayao de equipamentos de transmissao para fins 

industriais. 

166. Manutenyao e repara9ao de estufas e fomos eletricos para fins 

industriais. 

167. Manutenyao e reparayao de fornos industrais, aparelhos e equipamentos 

nao eletricos para instalayoes termicas. 

168. Manutenyao e reparayao de geradores de corrente continua ou alternada. 

169. Manutenyao e repara9ao de maquinas e aparelhos de refrigerayao e 

ventila9ao para usos industrial e comercial. 

170. Manutenyao e reparayao de maquinas e aparelhos para a industria de 

celulose, papel, papelao e artefatos. 

171. Manuten9ao e repara9ao de maquinas e equipamentos de terraplenagem e 

pavimenta9ao. 

172. Manutenyao e reparayao de maquinas e equipamentos para a industria 

alimentar, de bebidas e fumo. 

173. Manutenyao e repara9ao de maquinas e equipamentos para a industria 

textil. 

174. Manuten9ao e repara9ao de maquinas e equipamentos para a prospec9ao 

e extrayao de petr6leo. 
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175. Manuten9ao e repara9ao de maquinas e equipamentos para agricultura, 

avicultura e obten9ao de produtos animais. 

176. Manuten9ao e repara9ao de maquinas e equipamentos para as industrias 

do vestuario e de couro e cal9ados. 

177. Manuten9aO e repara9aO de maquinas motrizes nao eletricas. 

178. Manuten9ao e repara9ao de maquinas para a industria metalurgica -

exceto maquinas-ferramenta. 

179. Manuten9aO e repara9aO de maquinas-ferramenta, 

180. Manuten9ao e repara9ao de motores eletricos. 

181. Manuten9ao e repara9ao de outras maquinas e equipamentos de uso 

especifico. 

182. Manuten9ao e repara9ao de outras maquinas e equipamentos de uso 

geral. 

183. Manuten9ao e repara9ao de outras maquinas e equipamentos de uso na 

extra9ao mineral e constru9ao. 

184. Manuten9ao e repara9ao de sistemas de intercomunica9ao e semelhantes 

- exceto telefones. 

185. Manuten9ao e repara9ao de tanques, reservat6rios metalicos e caldeiras 

para aquecimento central. 

186. Manuten9ao e repara9ao de transformadores, indutores, conversores, 

sincronizadores e semelhantes. 

187. Manuten9ao e repara9ao de tratores agricolas. 

188. Manuten9ao e repara9ao de tratores de esteira e tratores de uso na 

extra9ao mineral e constru9ao. 

189. Manuten9aO e repara9aO de valvulas industriais. 

190. Manuten9ao, repara9ao e instala9ao de maquinas de escrit6rio e de 

informatica. 

191. Montagem de andaimes. 

192. Montagem de estruturas metalicas. 
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193. Montag em e instala9ao de sistemas e equipamentos de ilumina9ao e 

sinaliza9ao em obras viarias. 

194. Obras de acabamento em gesso e estuque. 

195. Obras de alvenaria e reboco. 

196. Obras de irriga9ao. 

197. Obras de urbaniza9ao e paisagismo. 

198. Obras maritimas e fluviais. 

199. Obras viarias. 

200. Orfanatos. 

201. Organismos internacionais e outras institui9oes extraterritoriais. 

202. Organiza9ao e explora9ao de atividades desportivas. 

203. Outras atividades auxiliares da intermedia9ao finance ira. 

204. Outras atividades auxiliares de intermedia9ao financeira, nao 

especificados anteriormente. 

205. Outras atividades auxiliares dos seguros e da previdencia privada, nao 

especificadas anteriormente. 

206. Outras atividades de aten9ao ambulatorial. 

207. Outras atividades de concessao de cn5dito. 

208. Outras atividades de ensino nao especificadas anteriormente. 

209. Outras atividades de espetaculos, nao especificadas anteriormente. 

210. Outras atividades de intermedia9ao financeira, nao especificadas 

anteriormente. 

211. Outras atividades de servwos de complementa9ao diagn6stica e 

terapeutica. 

212. Outras atividades de servi90S profissionais da area de saude. 

213. Outras atividades desportivas. 

214. Outras atividades relacionadas a organiza9ao do transporte de cargas. 

215. Outras atividades relacionadas a produ9ao de filmes e fita de videos. 

216. Outras atividades relacionadas com a aten9aO a saude. 

217. Outras companhias artisticas, exclusive teatro. 



218. Outras obras de acabamento da constru9ao. 

219. Outras obras de acabamento em constru9ao. 

220. Outras obras de engenharia civil. 

221. Outras obras e instala9oes. 

222. Outros cursos de educa9ao continuada ou permanente. 

223. Outros depositos de mercadorias de terceiros. 

224. Outros seguros nao-vida. 

225. Outros servi9os de propaganda e publicidade. 

226. Outros servi9os especializados ligados as atividades artisticas. 

227. Outros servi9os sociais com alojamento. 

228. Outros servi9os sociais sem alojamento. 

229. Outros servi9os tecnicos especializados. 

230. Perfura9aO e constru9aO de P090S de agua. 

231. Perfura9oes e execu9ao de funda9oes em obras de constru9ao civil. 

232. Peritos e avaliadores de seguros. 

233. Pesquisa e desenvolvimento das ciencias fisicas e naturais. 

234. Pesquisas de mercado e de opiniao publica. 

235. Pintura para sinaliza9ao em obras viarias. 

236. Pianos de auxilio funeral. 

23 7. Pianos de saude. 

238. Prepara9ao de terrenos para obras. 

23 9. Previdencia privada aberta. 

240. Produ9ao de espetaculos circenses, marionetes e similares. 

241. Produ9ao de espetaculos de rodeios, vaquejadas e similares. 
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242. Produ9ao, organiza9ao e promo9ao de espetaculos artisticos e eventos 

culturais. 

243. Regula9aO das atividades economicas. 

244. Regula9ao das atividades sociais e culturais. 

245. Rela9oes exteriores. 

246. Representa9oes de bancos estrangeiros. 
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24 7. Representantes comerciais e agentes do comercio de madeira, material de 

constrw;ao e ferragens. 

248. Representantes comerctms e agentes do comercio de combustiveis, 

minerais, metais e produtos quimicos industriais. 

249. Representantes comerciais e agentes do comercio de maquinas, 

equipamentos industriais, embarca<;oes e aeronaves. 

250. Representantes comerciais e agentes do comercio de materias primas 

texteis e produtos semi-acabados. 

251. Representantes comercm1s e agentes do comercio de mercadorias em 

geral (nao especializados ). 

252. Representantes comerciais e agentes do comercio de m6veis e artigos de 

uso domestico. 

253. Representantes comerciais e agentes do comercio de pe<;as e acess6rios 

novos e usados para veiculos automotores. 

254. Representantes comercmts e agentes do comercio de produtos 

alimenticios, bebidas e fumo. 

255. Representantes comercm1s e agentes do comercio de produtos nao 

especificados anteriormente. 

256. Representantes comerciais e agentes do comercio de texteis, vestuario, 

cal<;ados e artigos de couro. 

257. Representantes comerciais e agentes do comercio de veiculos. 

258. Resseguros. 

259. Restaura<;ao de obras de arte. 

260. Securitiza<;ao de creditos. 

261. Seguran<;a e ordem publica. 

262. Seguridade social. 

263. Seguro de vida. 

264. Seguro saude. 

265. Seguros de vida. 

266. Servi<;o de liquida<;ao e custodia. 
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267. Servi<;os advocaticios. 

268. Servi<;os de acupuntura. 

269. Servi<;os de banco de esperma. 

270. Servi<;os de banco de Ieite matemo. 

271. Servi<;os de banco de 6rgaos. 

272. Servi<;os de banco de sangue. 

273. Servi<;os de decora<;ao de interiores. 

274. Servi<;os de desenho tecnico especializado. 

275. Servi<;os de dialise. 

276. Servi<;os de enfermagem. 

277. Servi<;os de fisioterapia e terapia ocupacional. 

278. Servi<;os de fonoaudiologia. 

279. Servi<;os de nutri<;ao. 

280. Servi<;os de organiza<;ao de eventos- exclusive culturais e desportivos. 

281. Servi<;os de pintura em edifica<;oes em geral. 

282. Servi<;os de psicologia. 

283. Servi<;os de quimioterapia. 

284. Servi<;os de raio-X, radiodiagn6stico e radioterapia. 

285. Servi<;os de remo<;oes. 

286. Servi<;os de revestimentos e aplica<;ao de resmas em interiores e 

exteriores. 

287. Servi<;os de tradu<;ao, interpreta<;ao e similares. 

288. Servi<;os de vacina<;ao e imuniza<;ao humana. 

289. Servi<;os tecnicos de arquitetura. 

290. Servi<;os tecnicos de cartografia, topografia e geodesia. 

291. Servi<;os tecnicos de engenharia. 

292. Servi<;os veterimirios. 

293. Sociedade de credito ao microempreendedor. 

294. Sociedades de capitaliza<;ao. 

295. Sociedades de credito imobiliario. 
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296. Sociedades de credito, financiamento e investimento. 

297. Sociedades de investimento. 

298. Sociedades de participa9ao. 

299. Sondagens destinadas a construyaO civil. 

300. Terraplenagem e outras movimenta9oes de terras. 

301. Tratamento acustico e termico. 

302. Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial. 

2.6.17 Os atos legais que disciplinam a sistematica do Simples 

0 Simples foi instituido pela MP n° 1.526, de 1996, posteriormente convertida 

na Lei n° 9.317, de 1996. Sofreu altera9oes posteriores, a seguir apresentadas: 

Lei n° 9.528, de 1997, art. 4°; 

Lei n° 9.732, de 1998, art. 3°; 

Lei n° 9.779, de 1999, art. 6°; 

Lei no 10.034, de 2000, arts.1 o e 2°; 

MP n° 1.990-29, ultima ediyaO com 0 n° 2.189-49, de 2001, art. 14); 

MP n° 1.991-15, art. 40 e art. 47, inciso IV), ultima edi9ao como no 2.158-35, 

de2001, arts. 40 e 93, IV; 

MP n° 2.113-30, de 2001, ultima edi9ao como no 2.158-35 (art. 57); 

MP n° 2.158-34, de 2001, ultima edi9ao como no 2.158-35, de 2001, art.73; 

Lei no 10.194, de 2001, art. 1°; 

Lei no 10.426, de 2001, art. 7°; 

Lei n° 10.637, de 2002, art. 26; 

Lei n° 10.684, de 2003, arts. 23 e 24; 

Lei n° 10.833, de 2003, arts. 19 e 82; 



42 

2.6.18 Empresa de pequeno porte (EPP) para efeito do Simples 

Considera-se EPP, para efeito do Simples, a pessoa juridica que tenha 

auferido, no ano-calendario, receita bruta superior a R$120.000,00 ( cento e vinte mil 

reais) e igual ou inferior a R$1.200.000,00 (urn milhao e duzentos mil reais). 

A Lei no 9.964, de 2000 (art. 10) dispoe que o tratamento tributario 

simplificado e favorecido das microempresas e das empresas de pequeno porte e 0 

estabelecido pela Lei no 9.317, de 1996, e altera9oes posteriores, nao se aplicando, 

para esse efeito, as normas constantes da Lei no 9.841, de 1999 (Estatuto das 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte). 

2.6.19 Limite da receita bruta a ser considerado para efeito de 

enquadramento como ME ou EPP no caso de periodo inferior a 12 

meses 

Inicio de Atividade: Para a pessoa juridica que iniciar atividade no proprio 

ano-calendario da opyao, os limites para a ME e para a EPP serao proporcionais ao 

numero de meses em que houver exercido atividade, desconsideradas as fra9oes de 

meses. 

Considera-se inicio de atividade, o momenta da primeira opera9ao ap6s a 

constitui9ao e integraliza9ao do capital, que traga mutayao no patrimonio da pessoa 

juridica, sendo irrelevante se a altera9ao e de ordem qualitativa ou quantitativa. 

Na hip6tese de inicio de atividade no ano-calendario imediatamente anterior 

ao da op9ao, os valores limites para a ME, R$10.000,00 (dez mil reais), e para a EPP, 

R$100.000,00 (cern mil reais), serao multiplicados pelo numero de meses de 

funcionamento naquele periodo, tambem desconsiderando-se as fra9oes de meses. 

Encerramento de Atividade: No caso de encerramento de atividade no 

decorrer do ano-calendario, o limite para enquadramento, como ME ou EPP, sera 
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proporcional ao numero de meses em que a pessoa juridica houver exercido a 

atividade, desconsideradas as frav5es de meses. 

Se o valor acumulado da receita bruta no ano-calendario de inicio de atividade 

for superior a R$100.000,00 (cern mil reais) multiplicado pelo numero de meses de 

funcionamento, a pessoa juridica estara obrigada ao pagamento da totalidade ou 

diferenva dos impastos e contribuiv5es devidos de conformidade com as normas gerais 

de incidencia, desde o primeiro mes de inicio de atividade. Caso o pagamento ocorra 

antes do inicio de procedimento de oficio, incidirao apenas juros de mora, 

determinados segundo as normas previstas para o impasto de renda. 

Exemplo 1: Uma empresa entrou em atividade no dia 5 de setembro do ano

calendario. Considera-se o periodo de 3 (tres) meses completos (outubro, novembro e 

dezembro ), sendo, nesse caso, o limite para enquadramento como ME o de 

R$30.000,00 (trinta mil reais) e como EPP ode R$300.000,00 (trezentos mil reais). 

Exemplo 2: Uma empresa entrou em atividade no dia 5 de dezembro do ano

calendario. Considera-se o period a de urn mes completo ( dezembro ), sen do, nesse 

caso, o limite para enquadramento como ME ode R$10.000,00 (dez mil reais) e como 

EPP ode R$100.000,00 (cern mil reais). 

2.6.20 Os beneficios concedidos a pessoa juridica que optar por se 

inscrever no Simples 

A pessoa juridica que optar por se inscrever no Simples tera os seguintes 

beneficios: 

a. tributa9ao com aliquotas mais favorecidas e progressivas, de acordo com 

a receita bruta auferida; 

b. recolhimento unificado e centralizado de impastos e contribuiv5es 

federais, com a utilizavao de urn (mica DARF (DARF-Simples), podendo, inclusive, 

incluir impastos estaduais e municipais, quando existirem convenios firmados com 

essa finalidade; 
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c. calculo simplificado do valor a ser recolhido, apurado com base na 

aplicayao de aliquotas unificadas e progressivas, fixadas em lei, incidentes sobre uma 

(mica base, a receita bruta mensal; 

d. dispensa da obrigatoriedade de escriturayao comercial para fins fiscais, 

desde que mantenha em boa ordem e guarda, enquanto nao decorrido o prazo 

decadencial e nao prescritas eventuais ayoes, os Livros Caixa e Registro de Inventario, 

e todos os documentos que serviram de base para a escriturayao; 

e. para opyoes pelo Simples exercidas ate 31103/1997, parcelamento dos 

debitos existentes, de responsabilidade da ME ou da EPP e de seu titular ou s6cio, para 

com a Fazenda Nacional e Seguridade Social, contraidos anteriormente ao ingresso no 

Simples, relativos a fatos geradores ocorridos ate 31110/1996, em ate 72 prestayoes 

mensats; 

f. dispensa a pessoa juridica do pagamento das contribuiyoes instituidas 

pela Uniao, destinadas ao Sese, ao Sesi, ao Senai, ao Senac, ao Sebrae, e seus 

congeneres, bern assim as relativas ao sahirio-educayao e a Contribuiyao Sindical 

Patronal (IN SRF no 355, de 2003, art.5o, § 7o); 

g. dispensa a pessoa juridica da sujeiyao a retenyao na fonte de tributos e 

contribuiyoes, por parte dos 6rgaos da administrayao federal direta, das autarquias e 

das fundayoes federais (Lei no 9.430, de 1996, art. 60; e IN SRF no 306, de 2003, art. 

25, XI); 

h. isenyao dos rendimentos distribuidos aos s6cios e ao titular, na fonte e na 

declarayao de ajuste do beneficiario, exceto os que corresponderem a pr6-labore, 

alugueis e serviyos prestados, limitado ao saldo do livro caixa, desde que nao 

ultrapasse a Receita Bruta. 

2.6.21 A incidencia do percentual adicional de 0,5% (meio por cento) 

relativo ao IPI 

A pessoa juridica que vende apenas produtos nao-tributaveis (NT) ficara 

dispensada do acrescimo de 0,5% (meio por cento ), pelo fato de nao ser contribuinte 
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do IPI. Portanto, a totalidade da receita bruta auferida estani fora do campo de 

incidencia do imposto. 

De outra parte, em rela9ao aos produtos isentos e com aliquota reduzida a 

zero, cab en! o acrescimo de 0,5% (meio por cento ), por se tratar de contribuinte do IPI. 

Assim, se alem de produtos NT a pessoa juridica tambem produzir produtos isentos ou 

com aliquota reduzida a zero ou positiva, estani sujeita ao acrescimo de 0,5% (meio 

por cento) sobre todo o faturamento, caso fa9a opyao pelo Simples. 

Contribuinte que exerya a atividade de industrializayao, por conta propria ou 

por encomenda, de bebidas, cigarros e demais produtos classificados nos Capitulos 22 

e 24 da Tabela de Incidencia do IPI (TIPI), sujeitos ao regime de tributayao de que 

trata a Lei no 7.798, de 1989, nao podem optar pelo Simples desde 01101/2001, 

mantidas as opyoes exercidas ate 31 de dezembro de 2000 ( altera9ao da Lei no 9.317, 

de 1996, art.9o, XIX pela MP no 1.990-29, de 2000, art.l4, atual MP no 2.189-35, de 

2001, art.14, e IN SRF no 355, de 2003, arts. 20, XVIII e 24, VI). 

2.6.22 Nao sao tributadas no Simples por falta de previsao legal 

As receitas oriundas de doayoes, bonificay5es de mercadorias, amostra gnitis, 

brindes, e demais receitas mesmo que nao vinculadas a atividade da pessoa juridica. 

a) Para receitas de venda de Iivros, jornais e peri6dicos 

A imunidade de que trata a Constitui9ao Federal e uma imunidade objetiva, 

protegendo somente as mercadorias dos impostos que potencialmente as gravariam. 

Assim sendo, a pessoa juridica que aufere renda na venda de livros, jomais, e 

peri6dicos nao possui imunidade. Uma livraria optante pelo Simples, por exemplo, 

tera, obrigatoriamente, que computar na base de calculo do Simples, a receita da venda 

de livros. Nao haveni, entretanto, a cobran9a de ICMS sobre a venda dos livros. 122 

b) Nas vendas a prazo 

Apenas o custo do financiamento contido no valor dos hens ou servwos 

integra a receita bruta. Entretanto, se houver o recebimento de prestayoes antes de seu 
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vencimento e, consequentemente, houver algum desconto no valor da presta9ao, 

deveni lan9ar o valor integral (valor da presta9ao sem levar em conta o desconto 

con cedi do) como receita, pois s6 ha previsao legal para excepcionar os descontos 

incondicionais. 

c) Venda para entrega futura 

No Simples, para fins de determina9ao da receita bruta, podeni ser 

considerado o regime de competencia ou de caixa, mantido o criterio para todo o ano

calendario (IN SRF no 104, de 1998, art. 2o; e IN SRF no 355, de 2003, art. 4o, § 2o). 

A ado9ao do regime de caixa implicara as seguintes obriga9oes: 

a. emissao de nota fiscal quando da entrega do bern ou direito ou da 

conclusao do servi9o; 

b. indica9ao, no livro Caixa, em registro individual, da nota fiscal a que 

corresponder cada recebimento. 

Caso a pessoa juridica mantenha escritura9ao contabil, na forma da legisla9ao 

comercial, devera controlar os recebimentos de suas receitas em conta especifica, na 

qual, em cada lan9amento, sera indicada a nota fiscal a que corresponder o 

recebimento. Os valores recebidos adiantadamente, por conta de venda de hens ou 

direitos ou da presta9ao de servi9os, serao computados como receita do mes em que se 

der o faturamento, a entrega do bern ou do direito ou a conclusao dos servi9os, o que 

primeiro ocorrer. Recebimentos a qualquer titulo, do adquirente do bern ou direito ou 

do contratante dos servi9os serao considerados como recebimento do pre9o ou de parte 

deste, ate o seu limite. 

0 computo da receita em periodo de apura9ao posterior ao do recebimento 

sujeitara a pessoa juridica ao pagamento do imposto e das contribui96es com o 

acrescimo de juros de mora e de multa, de mora ou de oficio, conforme o caso, 

calculado na forma da legisla9ao vigente. 

d) Os rendimentos, os ganhos liquidos e os ganhos de capital 

Os ganhos e rendimentos auferidos em qualquer das citadas modalidades sao 

tributados consoante as regras a seguir: 
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a. no caso de renda fixa os rendimentos sao tributados exclusivamente na 

fonte a aliquota de 20% (vinte por cento ); 

b. nas hipoteses de opera<;5es de renda variavel os ganhos liquidos sao 

apurados e pagos pela propria Pessoa Juridica optante pelo Simples a aliquota de 20% 

(vinte por cento), nos termos da IN SRF no 25, de 2001; 

c. os ganhos de capital auferidos em aliena<;5es de bens do ativo permanente 

da pessoa juridica e de ouro nao considerado ativo financeiro, resultantes da diferen<;a 

positiva obtida entre o valor da aliena<;ao e o valor contabil, expressos em reais, serao 

tributados a aliquota de 15% ( quinze por cento ), sendo recolhidos pela propria pessoa 

juridica, ate 0 ultimo dia util do mes subseqliente ao da percep<;ao dos ganhos. 

Valor contabil e o valor de aquisi<;ao diminuido da deprecia<;ao, amortiza<;ao 

ou exaustao acumulada e, no caso de investimentos, considerado o agio ou desagio. 

e) Tratamento tributario 

0 importador, por ocasiao do desembara<;o aduaneiro, pagara IPI 

normalmente, em conformidade com a legisla<;ao especifica. 0 percentual de 0,5% 

(meio por cento) previsto nas normas do Simples incide sobre a receita bruta, o que 

nao e o caso da importa<;ao, pois o IPI vinculado a importa<;ao incide na entrada do 

produto. 

f) Empresa exportadora 

A Constitui<;ao Federal, em seu art. 153, § 3o, inciso III, disp5e que o IPI nao 

incidira sobre produtos industrializados destinados ao exterior. Trata-se de imunidade 

especifica e objetiva. Portanto, a empresa que atue exclusivamente na exporta<;ao de 

produtos industrializados para o exterior estara fora do campo de incidencia do IPI, 

sendo incabivel o acrescimo de 0,5% (meio por cento) a ali quota do Simples. 

A sistematica do Simples nao exclui o imposto de exporta<;ao, se for devido. 

2.6.23 0 Simples podera incluir o ICMS eo ISS? 

0 Simples podera incluir o ICMS e o ISS, desde que a unidade federada ou o 

municipio, em que esteja estabelecida a pessoa juridica, venha a ele aderir mediante 
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convenio. Nesse caso, o convenio firmado entrara em vigor a partir do terceiro mes 

subseqliente ao da publica9ao de seu extrato no Dhirio Oficial da Uniao, e alcan9ani, 

automatica e imediatamente, a pessoa juridica optante ali estabelecida, relativamente 

ao ICMS ou ao ISS, ou a ambos, obrigando-a ao pagamento dos citados tributos de 

acordo com o Simples, tendo por base, inclusive, a receita bruta auferida naquele mes 

(IN SRF no 355, de 2003, art. 6o). 

Em caso de denuncia do convenio, a exclusao do ICMS ou do ISS da 

sistematica do Simples somente produzira efeito a partir de lo de janeiro do ano

calendario subseqliente. 

A ME ou a EPP nao podera pagar o ICMS na forma do Simples, ainda que a 

unidade federada onde esteja estabelecida tenha aderido ao convenio, quando possuir 

estabelecimento em mais de urn estado ou exercer, ainda que parcialmente, atividades 

de transporte interestadual ou intermunicipal. Tal restri9ao nao impede, entretanto, que 

a pessoa juridica fa9a op9ao pelo Simples em rela9ao aos impostos e contribui96es da 

Uniao. 0 mesmo entendimento aplica-se ao contribuinte que possua estabelecimento 

em mais de urn municipio, quando, entao, estara impedido de pagar o ISS pelo 

Simples, ainda que o municipio venha a firmar convenio com a Uniao. Nesse caso, 

podera exercer a op9ao relativamente aos impostos e contribui96es federais e, 

obedecidas as ressalvas apresentadas, tambem ao ICMS (IN SRF no 355, de 2003, art. 

6o). 

2.6.24 Contribui9ao para a Cofins e para o PIS 

As unicas exclusoes da receita bruta permitidas, para as pessoas juridicas 

optantes pelo Simples, sao as vendas canceladas e os descontos incondicionais 

concedidos. Para fins de determina9ao da receita bruta apurada mensalmente, e vedado 

proceder-se, mesmo no caso de substitui9ao tributaria e naqueles casos de tributa9ao 

concentrada, a qualquer outra exclusao, em virtude da aliquota favorecida e do 
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tratamento tributario diferenciado utilizado pelos integrantes do Simples. Tambem nao 

haveni redu<;ao do percentual a ser aplicado sobre a receita bruta mensal. 

Calculo do Darf-Simples 

Para determina<;ao do percentual a ser utilizado, e necessaria identificar, 

primeiramente, a faixa de receita bruta acumulada em que se encontra a ME, com o 

auxilio da Tabela S 1 abaixo. Nesse caso, a pessoa juridica devera verificar o total da 

receita bruta acumulada, dentro do ano-calendario, ate o proprio mes em que esta 

fazendo a apura<;ao. 

Ja o valor devido mensalmente, a ser recolhido pela ME, sera o resultante da 

aplica<;ao sobre a receita bruta mensal auferida da aliquota correspondente. 

Tabela S 1: Percentuais aplicaveis as ME (regra geral) 

Receita Bruta Acumulada (em R$) Ali quotas 

Ate 6o.ooo,oo 3% 

De 60.000,01a 90.000,00 4% 

De 90.000,01 a 120.000,00 5% 

Exemplo 1: Empresa comercial, optante pelo Simples na condi<;ao de ME, nao 

contribuinte do IPI, sem haver convenio celebrado com estado ou municipio, obteve 

ate agosto de 2003, receita bruta acumulada de R$60.000,00. No mes seguinte, a 

empresa auferiu receita de R$20.000,00. Nesse caso, a tributa<;ao no mes de setembro 

devera ser feita da seguinte maneira: 

Receita bruta acumulada de janeiro a setembro = R$80.000,00 

Logo, a aliquota correspondente e a de 4% 

DARF-Simples = (20.000 x 4%) = R$800,00 

No caso de ME contribuinte do IPI, os percentuais referidos na Tabela S 1 

serao acrescidos de 0,5%: 

Tabela S2: Percentuais aplicaveis as ME, quando contribuintes do IPI 

Receita Bruta Acumulada (em R$) Ali quotas 
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Ate 6o.ooo,oo 3,5% 

De 60.000,01a 90.000,00 4,5% 

De 90.000,01 a 120.000,00 5,5% 

Exemplo 2: Empresa industrial, optante pelo Simples na condi9ao de ME, 

contribuinte do IPI, sem haver convenio celebrado com estado ou municipio, obteve 

ate agosto de 2003, receita bruta acumulada de R$60.000,00. No mes seguinte, a 

empresa auferiu receita de R$20.000,00. Nesse caso, a tributayao no mes de setembro 

deveni ser feita da seguinte maneira: 

Receita bruta acumulada de janeiro a setembro = R$80.000,00 

Logo, a aliquota correspondente e a de 4,5% 

DARF-Simples = (20.000 x 4,5%) = R$900,00 

Caso haja convenio com a unidade federada em que esteja estabelecida a ME 

optante pelo Simples, os percentuais referidos nas Tabelas S 1 e S2 serao acrescidos, a 

titulo de pagamento de ICMS, observado o disposto no respectivo convenio (IN SRF 

n° 355, de 2003, art. 7°, § 3°): 

a. em rela9ao a ME contribuinte exclusivamente do ICMS: de ate 1 %; 

b. em rela9ao a ME contribuinte do ICMS e do ISS: de ate 0,5%. 

Caso o municipio em que esteja estabelecida a ME tenha aderido ao Simples, 

os percentuais referidos nas Tabelas S 1 e S2 serao acrescidos, a titulo de pagamento de 

ISS, observado o disposto no respectivo convenio (IN SRF no 355, de 2003, art. 7°, § 

40): 

a. em relayao a ME contribuinte exclusivamente do ISS: de ate 1 %; 

b. em rela9ao a ME contribuinte do ISS e do ICMS: de ate 0,5%. 

2.6.25 Ali quotas 

Em se tratando de estabelecimentos de ensino fundamental, de centros de 

formayao de condutores de veiculos automotores de transporte terrestre de passageiros 
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e de carga, de agencias lotericas e de pessoas juridicas que aufiram receita bruta 

decorrente da presta<;ao de servi<;os em montante igual ou superior a 30% (trinta por 

cento) da receita bruta total acumulada, os percentuais referidos nas Tabelas S 1 e S2, 

constantes da pergunta 131, ficam acrescidos de 50% ( cinqi.ienta por cento) (Lei no 

10.684, de 2003, art. 24; e Lei n° 10.833, de 2003, art. 82). 

Tabela S3: Percentuais diferenciados aplicaveis as ME 

Receita Bruta Acumulada (em R$) Aliquotas 

Ate 6o.ooo,oo 4,5% 

De 60.000,01a 90.000,00 6% 

De 90.000,01 a 120.000,00 7,5% 

Exemplo 1: Estabelecimento de ensino fundamental, optante pelo Simples na 

condi<;ao de ME, nao contribuinte do IPI, sem haver convenio celebrado com estado 

ou municipio, obteve ate julho de 2003, receita bruta acumulada de R$50.000,00. No 

mes seguinte, a empresa auferiu receita de R$20.000,00. Nesse caso, a tributa<;ao no 

mes de agosto devera ser feita da seguinte maneira: 

Receita bruta acumulada de janeiro a agosto = R$70.000,00 

Logo, a aliquota correspondente e a de 6% 

Darf-Simples = (20.000 x 6%) = R$1.200,00 No caso de ME contribuinte do 

IPI, os percentuais referidos na Tabela S3 serao acrescidos de 0,75%: 

Tabela S4: Percentuais diferenciados aplicaveis as ME, quando contribuintes 

do IPI 

Receita Bruta Acumulada (em R$) Aliquotas 

Ate 6o.ooo,oo 5,25% 

De 60.000,01a 90.000,00 6,75% 

De 90.000,01 a 120.000,00 8,25% 
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Exemplo 2: Estabelecimento de ensino fundamental, optante pelo Simples na 

condi~ao de ME, contribuinte do IPI, sem haver convenio celebrado com estado ou 

municipio, obteve ate julho de 2003, receita bruta acumulada de R$50.000,00. No mes 

seguinte, a empresa auferiu receita de R$20.000,00. Nesse caso, a tributa~ao no mes de 

agosto deveni ser feita da seguinte maneira: 

Receita bruta acumulada de janeiro a agosto = R$70.000,00 

Logo, a aliquota correspondente e a de 6,75% 

Darf-Simples = (20.000 x 6,75%) = R$1.350,00 

Caso haja convenio com a unidade federada em que esteja estabelecida a ME 

optante pelo Simples, os percentuais referidos nas Tabelas S3 e S4 serao acrescidos, a 

titulo de pagamento de ICMS, observado o disposto no respectivo convenio (IN SRF 

n° 355, de 2003, art. S0
, § 3°): 

a. em rela~ao a ME contribuinte exclusivamente do ICMS: de ate 1,5%; 

b. em rela~ao a ME contribuinte do ICMS e do ISS: de ate 0,75%. 

Caso o municipio em que esteja estabelecida a ME tenha aderido ao Simples, 

os percentuais referidos nas Tabelas S3 e S4 serao acrescidos, a titulo de pagamento de 

ISS, observado o disposto no respectivo convenio (IN SRF no 355, de 2003, art. so, § 

40): 

a. em rela~ao a ME contribuinte exclusivamente do ISS: de ate 1,5%; 

b. em rela~ao a ME contribuinte do ISS e do ICMS: de ate 0,75%. 

Calculo do Darf-Simples das EPP 

Para determina~ao do percentual a ser utilizado, e necessario identificar, 

primeiramente, a faixa de receita bruta acumulada em que se en contra a EPP, com o 

auxilio da Tabela S5 abaixo. Nesse caso, a pessoa juridica devera verificar o total da 

receita bruta acumulada, dentro do ano-calendario, ate o proprio mes em que esta 

fazendo a apura~ao. 

Ja o valor devido mensalmente, a ser recolhido pela EPP, sera o resultante da 

aplica~ao sobre a receita bruta mensal auferida da ali quota correspondente. 
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Tabela S5: Percentuais aplicaveis as EPP (regra geral) 

Receita Bruta Acumulada (em R$) Ali quotas 

Ate 24o.ooo,oo 5,4% 

De 240.000,01 a 360.000,00 5,8% 

De 360.000,01 a 480.000,00 6,2% 

De 480.000,01 a 600.000,00 6,6% 

De 600.000,01 a 720.000,00 7% 

De 720.000,01 a 840.000,00 7,4% 

De 840.000,01 a 960.000,00 7,8% 

De 960.000,01 a 1.080.000,00 8,2% 

De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 8,6% 

Acima de 1.200.000,00 10,32% 

Exemplo 1: Empresa comercial, optante pelo Simples na condi<;ao de EPP, 

nao contribuinte do IPI, sem haver convenio celebrado com estado ou municipio, 

obteve ate julho de 2003, receita bruta acumulada de R$700.000,00. No mes seguinte, 

a empresa auferiu receita de R$100.000,00. Nesse caso, a tributa<;ao no mes de agosto 

devera ser feita da seguinte maneira: 

Receita bruta acumulada de janeiro a agosto = R$800.000,00 

Logo, a aliquota correspondente e a de 7,4% 

Darf-Simples = (100.000 x 7,4%) = R$7.400,00 

No caso de EPP contribuinte do IPI, os percentuais referidos na Tabela S5 

serao acrescidos de 0,5%: 

Tabela S6: Percentuais aplicaveis as EPP, quando contribuintes do IPI 

Receita Bruta Acumulada (em R$) Aliquotas 

Ate 24o.ooo,oo 5,9% 

De 240.000,01 a 360.000,00 6,3% 

De 360.000,01 a 480.000,00 6,7% 

De 480.000,01 a 600.000,00 7,1% 
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De 600.000,01 a 720.000,00 7,5% 

De 720.000,01 a 840.000,00 7,9% 

De 840.000,01 a 960.000,00 8,3% 

De 960.000,01 a 1.080.000,00 8,7% 

De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 9,1% 

Acima de 1.200.000,00 10,92% 

Exemplo 2: Empresa industrial, optante pelo Simples na condi<;ao de EPP, 

contribuinte do IPI, sem haver convenio celebrado com estado ou municipio, obteve 

ate julho de 2003, receita bruta acumulada de R$700.000,00. No mes seguinte, a 

empresa auferiu receita de R$100.000,00. Nesse caso, a tributa<;ao no mes de agosto 

deveni ser feita da seguinte maneira: 

Receita bruta acumulada de janeiro a agosto = R$800.000,00 

Logo, a ali quota correspondente e a de 7,9% 

Darf-Simples = (100.000 x 7,9%) = R$7.900,00 

Caso haja convenio com a unidade federada em que esteja estabelecida a EPP 

optante pelo Simples, os percentuais referidos nas Tabelas S5 e S6 serao acrescidos, a 

titulo de pagamento de ICMS, observado o disposto no respectivo convenio (IN SRF 

n° 355, de 2003, art. 10°, § 3°): 

a. em rela<;ao a EPP contribuinte exclusivamente do ICMS: de ate 2,5%; 

b. em rela<;ao a EPP contribuinte do ICMS e do ISS: de ate 2%. 

Caso o municipio em que esteja estabelecida a EPP tenha aderido ao Simples, 

os percentuais referidos nas Tabelas S5 e S6 serao acrescidos, a titulo de pagamento de 

ISS, observado o disposto no respectivo convenio (IN SRF n° 355, de 2003, art. 10, § 

40): 

a. em rela<;ao a EPP contribuinte exclusivamente do ISS: de ate 2,5%; 

b. em rela<;ao a EPP contribuinte do ISS e do ICMS: de ate 0,5%. 

Em se tratando de estabelecimentos de ensino fundamental, de centros de 

forma<;ao de condutores de veiculos automotores de transporte terrestre de passageiros 
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e de carga, de agencias lotericas e de pessoas juridicas que aufiram receita bruta 

decorrente da prestac;ao de servic;os em montante igual ou superior a 30% (trinta por 

cento) da receita bruta total acumulada, os percentuais referidos nas Tabelas S5 e S6, 

ficam acrescidos de 50% (cinqi.ienta por cento) (Lei n° 10.684, de 2003, art. 24; e Lei 

n° 10.833, de 2003, art. 82). 

Tabela S7: Percentuais diferenciados aplicaveis as EPP 

Receita Bruta Acumulada (em R$) Ali quotas 

Ate 24o.ooo,oo 8,1% 

De 240.000,01 a 360.000,00 8,7% 

De 360.000,01 a 480.000,00 9,3% 

De 480.000,01 a 600.000,00 9,9% 

De 600.000,01 a 720.000,00 10,5% 

De 720.000,01 a 840.000,00 11,1% 

De 840.000,01 a 960.000,00 11,7% 

De 960.000,01 a 1.080.000,00 12,3% 

De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 12,9% 

Acima de 1.200.000,00 15,48% 

Exemplo 1: Estabelecimento de ensino fundamental, optante pelo Simples na 

condic;ao de EPP, nao contribuinte do IPI, sem haver convenio celebrado com estado 

ou municipio, obteve ate julho de 2003, receita bruta acumulada de R$400.000,00. No 

mes seguinte, a empresa auferiu receita de R$100.000,00. Nesse caso, a tributac;ao no 

mes de agosto devera ser feita da seguinte maneira: 

Receita bruta acumulada de janeiro a agosto = R$500.000,00 

Logo, a aliquota correspondente e a de 9,9% 

Darf-Simples = (100.000 x 9,9%) = R$9.900,00 

No caso de EPP contribuinte do IPI, os percentuais referidos na Tabela S7 

serao acrescidos de 0,75%: 
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Tabela S8: Percentuais diferenciados aplicaveis as EPP, quando contribuintes 

do IPI 

Receita Bruta Acumulada (em R$) Aliquotas 

Ate 24o.ooo,oo 8,85% 

De 240.000,01 a 360.000,00 9,45% 

De 360.000,01 a 480.000,00 10,05% 

De 480.000,01 a 600.000,00 10,65% 

De 600.000,01 a 720.000,00 11,25% 

De 720.000,01 a 840.000,00 11,85% 

De 840.000,01 a 960.000,00 12,45% 

De 960.000,01 a 1.080.000,00 13,05% 

De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 13,65% 

Acima de 1.200.000,00 16,38% 

Exemplo 2: Estabelecimento de ensino fundamental, optante pelo Simples na 

condi<;ao de EPP, contribuinte do IPI, sem haver convenio celebrado com estado ou 

municipio, obteve ate julho de 2003, receita bruta acumulada de R$400.000,00. No 

mes seguinte, a empresa auferiu receita de R$100.000,00. Nesse caso, a tributa<;ao no 

mes de agosto devera ser feita da seguinte maneira: 

Receita bruta acumulada de janeiro a agosto = R$500.000,00 

Logo, a aliquota correspondente e a de 10,65% 

Darf-Simples = (100.000 x 10,65%) = R$10.650,00 

Caso haja convenio com a Unidade Federada em que esteja estabelecida a EPP 

optante pelo Simples, os percentuais referidos nas Tabelas S7 e S8 serao acrescidos, a 

titulo de pagamento de ICMS, observado o disposto no respectivo convenio (IN SRF 

n° 355, de 2003, art. 12, § 3°): 

a. em rela<;ao a EPP contribuinte exclusivamente do ICMS: de ate 3,75%; 

b. em rela<;ao a EPP contribuinte do ICMS e do ISS: de ate 3%. 

Caso o municipio em que esteja estabelecida a EPP tenha aderido ao Simples, 

os percentuais referidos nas Tabelas S7 e S8 serao acrescidos, a titulo de pagamento de 
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ISS, observado o disposto no respectivo convenio (IN SRF no 355, de 2003, art. 12, § 

40): 

a. em re1a<;ao a EPP contribuinte exclusivamente do ISS: de ate 3,75%; 

b. em re1a<;ao a EPP contribuinte do ISS e do ICMS: de ate 0,75%. 

2.6.26 Percentuais diferenciados 

Pessoas juridicas que aufiram receita bruta decorrente da presta<;ao de servi<;os 

em montante igual ou superior a 30% (trinta por cento) da receita bruta total 

acumulada: 

A partir de 1°/0112004 (IN SRF n° 355, de 2003, art. 39). 

a) Centros de forma~ao de condutores e agencias lotericas 

Regra geral, a partir de 1° de janeiro de 2004. 

Essas pessoas juridicas nao podiam optar pelo Simples. Ap6s 31/05/2003, com 

o advento da Lei no 10.684, de 2003, passaram a poder. Como a sistematica de op<;ao 

pelo Simples nao foi modificada, as empresas ja existentes, anteriormente impedidas, 

passaram a poder optar pelo Simples ja em 2003, mas essa op<;ao s6 surte efeitos a 

partir de 1°/01/2004. No caso de inicio de atividades, ap6s 31/05/2003, ja podem ser 

Simples no proprio ano de 2003, mas, nesse caso, estao sujeitas, ja em 2003, aos 

percentuais majorados em 50%. 

b) Franqueadas dos Correios 

S6 passaram a poder optar pelo Simples com a publica<;ao da Lei n° 10.684, de 

2003. Essa lei determinava que essas empresas estariam sujeitas aos percentuais 

majorados em 50%. 

Com o advento da Lei n° 10.833, de 2003, as franqueadas dos correios 

deixaram de estar sujeitas aos percentuais majorados em 50%. 

Para quem iniciou atividades durante o ano de 2003, e ap6s a publica<;ao da 

Lei n° 10.684, de 2003, ficou sujeita aos percentuais majorados em 50% desde o inicio 

de atividades ate o mes de novembro de 2003. 
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c) Estabelecimentos de ensino fundamental 

Mesmo antes da publicac;ao da Lei n° 10.684, de 2003, ja estavam sujeitos aos 

percentuais diferenciados. 

d) Creches e pre-escolas 

Nao se sujeitam mais aos percentuais majorados a partir de maio de 2003. 

As empresas com receita bruta acumulada da prestac;ao de servic;os maior ou 

igual a 30% (trinta por cento) da receita bruta acumulada total nao estao sujeitas a 

percentuais diferenciados. Uma vez aplicados os percentuais majorados, isso tera de 

ser feito ate o final do ano, mesmo no caso da reduc;ao da relac;ao percentual. 

0 que a legislac;ao determina e que se a pessoa juridica auferir receita bruta 

acumulada decorrente da prestac;ao de servic;os em montante igual ou superior a 30% 

(trinta por cento) da receita bruta total acumulada, o valor devido mensalmente sera 

determinado mediante a aplicac;ao, sobre a receita bruta mensal auferida. 

Para determinac;ao do percentual a ser utilizado, e necessario, primeiramente, 

identificar, separadamente, os seguintes valores: 

RBAsv = receita bruta acumulada de servic;os; 

RBAnsv = valor da receita bruta acumulada nao decorrente da prestac;ao de 

servtc;os; 

RBAtot 

RBAnsv). 

receita bruta acumulada total (soma algebrica de RBAsv e 

Dividindo-se RBAsv por RBAtot encontraremos urn numero, multiplicando 

este por 100 obteremos 0 percentual equivalente a prestac;ao de servic;os, que 

chamaremos de PERsv. 

Apenas no caso de PERsv ser maior ou igual a 30% (trinta por cento) e que 

devem ser aplicados os percentuais majorados. 

No caso de em determinado mes a empresa se sujeitar aos percentuais 

majorados, mas em mes posterior isso nao acontecer, podera recolher, neste ultimo 

caso, o Darf-Simples sem se utilizar dos percentuais diferenciados. 

Exemplo 1: Considere urn salao de beleza que tambem efetua a venda de 

produtos. 0 referido salao e optante pelo Simples na condic;ao de ME, e nao 
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contribuinte do IPI, e nao ha convenio celebrado com estado ou municipio. Essa 

empresa obteve em janeiro de 2004 receita bruta da venda de produtos no valor de 

R$3.000,00. No mesmo mes a sua receita bruta de servi<;os foi de R$5.000,00, 

totalizando uma receita bruta no valor de R$8.000,00. Nesse caso, a tributa<;ao no mes 

de janeiro devera ser feita da seguinte maneira: 

RBAsv = R$5.000,00 

RBAnsv = R$3.000,00 

RBAtot = RBAsv + RBAnsv = R$8.000,00 

PERsv = (RBAsv/RBAtot) x 100 = (5.000/8.000)xl00 = 62,5% 

Como PERsv foi maior ou igual a 30%, a empresa deve utilizar os percentuais 

majorados indicados na Tabela S3 

RBAtot = R$8.000,00. 

Logo, a aliquota correspondente e a de 4,5%. 

Para se calcular o Darf-Simples, multiplica-se o valor da receita bruta mensal 

total pela aliquota correspondente (como trata-se do mes de janeiro, neste exemplo, a 

receita bruta mental total e igual a receita bruta acumulada total): 

Darf-Simples = 8.000,00 x 4,5% = R$360,00 

Exemplo 2: Considerando que a empresa do exemplo anterior obteve, no mes 

de fevereiro, receita bruta da venda de produtos no mes (RBMnsv) no valor de 

R$4.000,00 e receita bruta de servi<;os no mes (RBMsv) de R$1.000,00, totalizando 

uma receita bruta mensal (RBMtot) no valor de R$5.000,00. Nesse caso, a tributa<;ao 

no mes de fevereiro devera ser feita da seguinte maneira: 

RBMsv = R$1.000,00 

RBMnsv = R$4.000,00 

RBMtot = R$5.000,00 

RBAsv = R$6.000,00 

RBAnsv = R$7 .000,00 

RBAtot = RBAsv + RBAnsv = R$13.000,00 

PERsv = (RBAsv/RBAtot) x 100 = (6.000!13.000)x100 = 46,2% 
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Como PERsv foi maior ou igual a 30%, a empresa deve utilizar novamente os 

percentuais majorados indicados na Tabela S3. 

RBAtot = R$13.000,00 

Logo, a aliquota correspondente e a de 4,5% 

Para se calcular o Darf-Simples, multiplica-se o valor da receita bruta mensal 

(RBMtot) pela aliquota correspondente: 

Darf-Simples = 5.000,00 x 4,5% = R$225,00 

Exemplo 3: Continuando o exemplo anterior, a tabela abaixo demonstra o 

calculo do Darf-Simples para os meses de mar9o a maio: 

JAN FEV MAR ABR MAl 

RBMsv 5.000 1.000 1.000 5.000 2.000 

RBMnsv 3.000 4.000 10.000 5.000 6.000 

RBMtot 8.000 5.000 11.000 10.000 8.000 

RBAsv 5.000 6.000 7.000 12.000 14.000 

RBAnsv 3.000 7.000 17.000 22.000 28.000 

RBAtot 8.000 13.000 24.000 34.000 42.000 

PERsv 62,5% 46.2% 29,2% 35,3% 33,3% 

Ali quota 4,5% 4,5% 3% 4,5% 4,5% 

DARF R$360 R$225 R$330 R$450 R$360 

Observa9oes: 

a. considerando-se apenas o mes de fevereiro, o percentual de servi9os desse 

mes foi de (1.000/5.000)x100 = 20%. Mesmo assim a pessoajuridica deveni utilizar os 

percentuais majorados, pois ha que se observar a receita bruta acumulada, ou seja, o 

percentual de servi9os acumulado: o resultado da conta (RBAsv/RBAtot)x100; 

b. conforme visto nos exemplos 1 e 2, a pessoa juridica se sujeitou aos 

percentuais majorados em 50% em janeiro e fevereiro, mas em mar9o, uma ver que 

PERsv ficou menor do que 30%, ela podera utilizar o percentual sem a majora9ao; 
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c. no mes de ')bril voltou a utilizar os percentuais majorados, pois PERsv · 

ficou maior do que 30%. 

Os convenios de adesao ao Simples poderao considerar como EPP tao

somente aquelas cuja receita bruta, no ano-calendario, seja superior a R$120.000,00 

(cento e vinte mil reais) e igual ou inferior a R$720.000,00 (setecentos e vinte mil 

reais) (IN SRF n° 355, de 2003, art. 14). 

No caso de convenio com unidade federada ou municipio, em que seJa 

considerada como EPP pessoa juridica com receita bruta superior a R$720.000,00 

(setecentos e vinte mil reais), os percentuais a que se referem (IN SRF n° 355, de 2003, 

art. 14, § 1 °): 

1. os incisos I dos §§ 3° e 4° dos arts. 10 e 12 da IN SRF n° 355, de 2003, 

ficam acrescidos de 1 ponto percentual; 

2. os incisos II dos §§ 3° e 4° dos arts. 10 e 12 da IN SRF n° 355, de 2003, 

ficam acrescidos de 0,5 ponto percentual; 

Exemplo 1: Considere a empresa comercial "A", optante pelo Simples na 

condi9ao de EPP, nao contribuinte do IPI, contribuinte exclusivamente do ICMS, 

situada em estado em que ha convenio e que esse Estado considera como EPP tao

somente aquelas cuja receita bruta, no ano-calendario, seja superior a R$120.000,00 e 

igual ou inferior a R$720.000,00. Suponha que "A" obteve ate junho de 2003, receita 

bruta acumulada de R$600.000,00. No mes de julho, a empresa auferiu receita de 

R$100.000,00, e no mes de agosto a sua receita foi de R$ 80.000,00. Nesse caso, a 

tributa9ao referente aos meses de julho e agosto devera ser feita da seguinte maneira: 

Receita bruta acumulada de janeiro ajulho = R$700.000,00 

Logo, a aliquota basica (ver tabela S5 na pergunta 133) correspondente e a de 

7%. 

Como a receita bruta acumulada e menor ou igual a R$720.000,00, aplica-se o 

inciso I do§ 3° do art. 10 da IN SRF n° 355, de 2003: 

Darf-Simplesjulho = (100.000) x (7%+2,5%) = R$9.500,00 

Receita bruta acumulada de janeiro a agosto = R$780.000,00 

Logo, a aliquota basica correspondente e a de 7,4% 
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Como a receita bruta acumulada ate agosto ultrapassou o valor de 

R$720.000,00, aplica-se o disposto no§ 3° do art. 23 da Lei n° 9.317, de 1996: 

Darf-Simples agosto = (80.000) x (7,4%+3%) = R$8.320,00 

Nota: "3%" sao referentes a "2,5%" majorados em 20%. 

Exemplo 2: Considere a empresa comercial "B", optante pelo Simples na 

condi9ao de EPP, nao contribuinte do IPI, contribuinte exclusivamente do ICMS, 

situada em estado em que ha convenio e que esse Estado considera como EPP pessoa 

juridica com receita bruta superior a R$720.000,00. Suponha que "B" obteve ate junho 

de 2003, receita bruta acumulada de R$600.000,00. No mes de julho, a empresa 

auferiu receita de R$100.000,00, e no mes de agosto a sua receita foi de R$80.000,00. 

Nesse caso, a tributa9ao referente aos meses de julho e agosto devera ser feita da 

seguinte maneira: 

Receita bruta acumulada de janeiro a julho = R$700.000,00 

Logo, a aliquota basica (ver tabela S5) correspondente e a de 7%. 

Como a receita bruta acumulada e menor ou igual a R$720.000,00, aplica-se o 

inciso I do§ 3° do art. 10 da IN SRF n° 355, de 2003: 

Darf-Simplesjulho = (100.000) x (7%+2,5%) = R$9.500,00 

Como ha convenio e este considera EPP as PJ com receita bruta superior a 

R$720.000,00, no mes de julho, aplica-se o inciso I do § 1° do art. 14 da IN SRF no 

355, de 2003: 

Receita bruta acumulada de janeiro a agosto = R$780.000,00 

Logo, a aliquota basica correspondente e a de 7,4% 

Darf-Simples agosto = (80.000) x (7,4%+3,5%) = R$8.720,00 

No caso ME inscrita no Simples que iniciar atividade em 1 °!1 0/2003e suas 

receitas sao de R$10.000, R$30.000 e R$40.000, nos meses de outubro, novembro e 

dezembro, respectivamente. 0 calculo sera feito considerando que a pessoa juridica 

em questao nao esta sujeita a aliquotas majoradas, com rela9ao aos percentuais 

aplicaveis as receitas recebidas em 2003, temos: 
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a. mes de outubro, percentual de ME (3%) sobre R$10.000,00 (dez mil 

reais); 

b. mes de novembro, percentual de ME (3%) sobre R$20.000,00 (vinte mil 

reais), e percentual de EPP (5,4%) sobre R$10.000,00 (dez mil reais); 

c. mes de dezembro, percentual de EPP (5,4%) sobre R$ 40.000,00 

(quarenta mil reais). 

No ano de 2004, a empresa estani excluida do Simples na condi9ao de ME, 

podendo, porem, efetuar a altera9ao cadastral para EPP ate o ultimo dia util de janeiro 

de 2004. 

Para efeito do calculo do valor devido mensalmente pel a EPP, nao podeni ser 

aplicado sobre o valor da receita bruta ate o limite de R$120.000,00 (cento e vinte mil 

reais) OS percentuais aplicaveis as ME 

Para efeito do calculo dos val ores a serem recolhidos pel as EPP, a titulo de 

impostos e contribui9oes, a pessoa juridica enquadrada nessa condi9ao devera 

considerar a totalidade da receita bruta auferida no ano-calendario, com vistas a 

aplica9ao dos respectivos percentuais, variaveis de acordo com a faixa de receita bruta, 

nao podendo ser aplicados quaisquer percentuais estabelecidos para as ME, nem 

mesmo em rela9ao aos valores inferiores a R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) (IN 

SRF no 355, de 2003, art. 10, § 5°). 

2.6.27 Outros incentivos fiscais das ME ou as EPP 

A inscri9ao no Simples veda a utiliza9ao ou destina9ao de qualquer valor a 

titulo de incentivo fiscal, bern assim a apropria9ao ou a transferencia de creditos 

relativos ao IPI e ao ICMS. Desse modo, as ME e as EPP inscritas no Simples nao 

poderao gozar de nenhum outro beneficio ou tratamento fiscal diferenciado ou mais 

favorecido, alem daqueles expressamente previstos na legisla9ao especifica, inclusive 
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em rela9ao a substitui9ao tributaria, diferimento, credito presumido, redu9ao da base 

de caJculo, isenyaO, aplicaveis as demais pessoas juridicas. 

Entretanto, tal veda9ao nao se aplica ao aproveitamento de creditos relativos 

ao ICMS, caso a unidade federada em que esteja localizada a ME ou a EPP nao tenha 

aderido ao Simples. Igual entendimento e extensivo ao ISS dos municipios que nao 

houverem celebrado convenio para adesao ao sistema (Lei no 9.317, de 1996, art. 5o, 

§§5o e 6o; e IN SRF no 355, de 2003, art.19). 

A impossibilidade de utiliza9ao ou destina9ao de qualquer valor a titulo de 

incentivo fiscal alcan9ara somente os tributos e contribui9oes abrangidos pelo Simples. 

Urn incentivo fiscal relativo ao IPTU, por exemplo, podera ser usufruido normalmente, 

ainda que a pessoa juridica seja optante pelo Simples. 

A op9ao pelo Simples implica calculo e pagamento unificado e integral de 

todos os impastos e contribui9oes abrangidos pelo sistema, nao havendo possibilidade 

de a pessoa juridica escolher quais tributos devem ser incluidos e recolhidos em 

conformidade com essa sistematica, inclusive o ICMS eo ISS, se houver convenio. 

2. 7 QUEM PODE E QUEM NAO PODE OPTAR PELO SIMPLES 

2. 7.1 Quem pode 

Poderao optar pelo Simples as pessoas juridicas que, cumulativamente, 

satisfizerem as seguintes condi9oes: 

a. tenham auferido no ano-calendario anterior receita bruta dentro dos 

limites estabelecidos em lei. Na condi9ao de ME, igual ou inferior a R$120.000,00 

(cento e vinte mil reais), e na condi9ao de EPP, superior a R$120.000,00 (cento e vinte 

mil reais) e igual ou inferior a R$1.200.000,00 (urn milhao e duzentos mil reais); 

b. nao estejam expressamente impedidas de valer-se desse beneficia por 

imposi9ao do art. 9o da Lei no 9.317, de 1996, e altera9oes posteriores. 
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A falsidade das declaray5es, adultera9ao de documentos, falta de emissao de 

nota fiscal, com vistas a obten9ao da indevida inclusao no sistema, caracteriza crime 

de falsidade ideol6gica (C6digo Penal, art. 299), configurando-se, por decorrencia, 

crime contra a ordem tribuUtria (Lei no 8.137, de 1990, art. 1o), sem prejuizo do 

enquadramento da empresa em outras figuras penais cabiveis, a que tambem estao 

sujeitos os titulares ou s6cios da pessoa juridica (Lei no 9.317, de 1996, art. 22). 

0 Delegado ou o Inspetor da Receita Federal, comprovada a ocorrencia de 

erro de fato, pode retificar de oficio tanto o Termo de Op9ao (TO) quanto a Picha 

Cadastral da Pessoa Juridica (FCPJ) para a inclusao no Simples de pessoas juridicas 

inscritas no Cadastro Nacional das Pessoas Juridicas (CNPJ), desde que seja possivel 

identificar a inten9ao inequivoca de o contribuinte aderir ao Simples (ADI SRF n° 16, 

de 2002). 

Cabe, entretanto, a inclusao retroativa de oficio, para fatos ocorridos ate o 

exercicio de 2003 (ano-calendario 2002), no caso de o contribuinte comprovar sua 

inten9ao de prom over a altera9ao cadastral exigida pela Lei no 9.317, de 1996. Essa 

comprova9ao pode ser feita, nos casos de nao apresenta9ao do TO e da nao 

formaliza9ao da op9ao de adesao ao Simples mediante a FCPJ, pela comprova9ao de 

entrega das Declara9oes Anuais Simplificadas ou a apresenta9ao dos comprovantes de 

pagamento (Darf-Simples). Ressalte-se que o pagamento efetuado por outro regime de 

tributa9ao nao caracteriza a inten9ao de op9ao pelo Simples ainda que o contribuinte 

tenha entregue a Declara9iio Anual Simplificada. 

A expressao "inicio de atividade" deve ser entendida como o momento da 

primeira opera9ao ap6s a constitui9ao e integraliza9ao do capital, que traga a muta9ao 

no patrimonio da pessoa juridica, sendo irrelevante se essa muta9ao e de ordem 

qualitativa ou quantitativa. Ocorrendo o inicio das atividades segundo este 

entendimento, haveni a obrigatoriedade da entrega da declara9ao de rendimentos a 

partir do exercicio financeiro seguinte. 

Portanto, e irrelevante a data de registro no CNPJ e tambem a data prevista no 

contrato ou estatuto social para inicio de funcionamento da empresa. Prevalece sempre 

a data do efetivo inicio das atividades. Se no proprio ano-calendario da op9ao, os 
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limites da receita bruta, para fins de calculo do tributo devido, serao proporcionais ao 

numero de meses em que a pessoa juridica houver exercido atividade, desconsideradas 

as fra<;oes de meses. 

Exemplo: Empresa constituida em agosto de 1997, com previsao para inicio 

em mar<;o de 1998, mas com inicio efetivo em 10/02/1998. Qual sera o limite 

aplicavel? 

10 meses x R$10.000,00 para ME e 

10 meses x R$100.000,00 para EPP. 

2. 7.2 Quem nao pode 

Nao podera optar pelo Simples, como estatui o art. 9o da Lei no 9.317, de 

1996, e altera<;oes posteriores (altera<;oes consolidadas no art. 20 da IN SRF no 355, de 

2003), pessoa juridica: 

a. na condi<;ao de ME ou EPP que tenha auferido, no ano-calendario 

imediatamente anterior aquele da op<;ao, receita bruta superior aos limites 

estabelecidos para os respectivos portes (Lei no 9.317, de 1996, art. 2°, alterado pelo 

art. 3o da Lei no 9.732, de 1998); 

b. constituida sob a forma de sociedade por a<;oes; 

c. cuja atividade seja banco comercial, banco de investimentos, banco de 

desenvolvimento, catxa economica, sociedade de credito, financiamento e 

investimento, sociedade de credito imobiliario, sociedade corretora de titulos, valores 

mobiliarios e cambio, sociedade de credito a microempreendedor, distribuidora de 

titulos e valores mobiliarios, empresa de arrendamento mercantil, cooperativa de 

credito, empresa de seguros privados e de capitaliza<;ao e entidade aberta de 

previdencia complementar; 

d. que se dedique a compra e a venda, ao loteamento, a incorpora<;ao ou a 

constru<;ao de im6veis; 

e. que tenha s6cio de nacionalidade estrangeira, residente no exterior; 
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f. constituida sob qualquer forma, de CUJO capital participe entidade da 

adrninistra~ao publica, direta ou indireta, federal, estadual ou municipal; 

g. que seja filial, sucursal, agencia ou representa~ao, no pais, de pessoa 

juridica corn sede no exterior; 

h. cujo titular ou s6cio participe corn rnais de 10% ( dez por cento) do capital 

de outra ernpresa, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite estabelecido para 

a ernpresa de pequeno porte; 

1. de cujo capital participe, como s6cio, outra pessoa juridica; 

J. que realize opera~oes relativas a: loca~ao ou adrninistra~ao de irn6veis; 

arrnazenarnento e deposito de produtos de terceiros; propaganda e publicidade, 

excluidos os veiculos de cornunica~ao; factoring; presta~ao de servi~o de vigilancia, 

lirnpeza, conserva~ao e loca~ao de rnao-de-obra; 

k. que preste servi~os profissionais de corretor, representante cornercial, 

despachante, ator, ernpresario, diretor ou produtor de espetaculos, cantor, rnusico, 

dan~arino, medico, dentista, enfermeiro, veterinario, engenheiro, arquiteto, fisico, 

quirnico, econornista, contador, auditor, consultor, estatistico, adrninistrador, 

prograrnador, analista de sistema, advogado, psic6logo, professor, jornalista, 

publicitario, fisicultor, ou assernelhados, e de qualquer outra profissao cujo exercicio 

dependa de habilita~ao profissionallegalrnente exigida; 

1. que participe do capital de outra pessoa juridica, ressalvados os 

investirnentos provenientes de incentivos fiscais efetuados antes da vigencia da Lei no 

7.256, de 1984, quando se tratar de ME, ou antes da vigencia da Lei no 9.317, de 1996, 

quando se tratar de EPP; 

rn. que tenha debito inscrito ern Divida Ativa da Uniao ou do lnstituto 

Nacional do Seguro Social (INSS), cuja exigibilidade nao esteja suspensa; 

n. cujo titular ou s6cio que participe de seu capital corn rnais de 10% ( dez 

por cento), esteja inscrito ern Divida Ativa da Uniao ou do Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS), cuja exigibilidade nao esteja suspensa; 
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o. que seja resultante de cisao ou outra qualquer forma de desmemhramento 

da pessoa juridica, salvo em rela~tao aos eventos ocorridos antes da vigencia da Lei no 

9.317, de 1996; 

p. cujo titular, ou s6cio com participa~tao em seu capital superior a 10% (dez 

por cento ), adquira hens ou realize gastos em valor incompativel com os rendimentos 

por ele declarados; 

q. que exer~ta a atividade de industrializa~tao, por conta propria ou por 

encomenda, de hehidas, cigarros e demais produtos, classificados nos Capitulos 22 e 

24 da Tahela de lncidencia do IPI (TIPI), sujeitos ao regime de trihuta~tao de que trata 

a Lei no 7.798, de 1989; mantidas ate 31/12/2000 as op~t5es ja exercidas; 

2. 7.3 Pessoa Juridica resultante de desmemhramento 

0 desmemhramento caracteriza-se pela transferencia de hens patrimoniais 

para forma~tao de capital de nova empresa, a partir da divisao de uma pessoa juridica e 

constitui~tao de outra, seguida da transmissao para esta de parte do ativo e passivo do 

patrimonio da primeira pessoa juridica, inclusive no que se refere ao 

desmemhramento, ohjetivando a explora~tao, em separado, de atividades diferentes, e a 

forma~tao de outra ou de varias empresas, com a conseqliente diminui~tao do capital 

daquela considerada como primeira (PN CST no 78, de 1976). 

0 dispositivo legal tern por finalidade evitar que a pessoa juridica, no intuito 

de se adequar a nova sistematica e se utilizar das prerrogativas do Simples, proceda ao 

desmemhramento da sua empresa em duas ou mais, de modo a heneficiar-se do limite 

fixado para o respectivo enquadramento como ME ou EPP, ou de separar a explora~tao 

de atividade com adesao permitida pe1o novo sistema de outra cuja vedavao e clara na 

forma do art. 9o da Lei no 9.317, de 1996. 

Em vista disso, para que a pessoa juridica resultante de desmemhramento 

possa aderir ao Simples, mister se faz que tal evento haja ocorrido antes de 

1 o/0 1/1997, data de vigencia da Lei no 9.317, de 1996. 
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As agencias de viagem e turismo podem optar pelo Simples, a partir da 

publica~ao da Lei no 10.637, de 2002, nao ha mais impedimenta para que as pessoas 

juridicas que se dediquem exclusivamente as atividades de agencia de viagem e 

turismo optem pelo Simples. 

2.7.4 Identifica~ao 

As ME e as EPP, optantes pelo Simples, deverao manter em seus 

estabelecimentos, em local visivel ao publico, placa indicativa que esclare~a essa 

condi~ao. 

A placa indicativa devera ter dimensoes de, no minimo, 297 mm de largura 

por 210 mm de altura e contera, obrigatoriamente, o termo "Simples" e a indica~ao 

"CNPJ n° ........ ", na qual constara o numero de inscri~ao completo do respectivo 

estabelecimento (IN SRF no 355, de 2003,art. 30). 

A placa indicativa a que se refere pode ser confeccionada pelo contribuinte, 

usando papel e caneta, desde que preenchida em letra de forma legivel e sem rasuras, 

com observancia das determina~oes legais. 

0 descumprimento dessa obrigatoriedade sujeitara a pessoa juridica a multa de 

2% ( dois por cento) do total dos impostos e contribui~oes devidos de conformidade 

com o Simples, no proprio mes em que for constatada a irregularidade, devendo ser 

aplicada, mensalmente, enquanto perdurar a infra~ao (Lei no 9.317, de 1996, art. 20 e 

paragrafo unico; e IN SRF no 355, de 2003,art.36). 

2. 7.5 Declara~ao simplificada 

A ME e a EPP, inscritas no Simples, deverao apresentar, anualmente, 

declara~ao simplificada a ser entregue ate 0 ultimo dia util do mes de maio do ano-
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calendario subseqliente aquele da ocorrencia dos fatos geradores dos impostos e 

contribui9oes incluidos no Simples (IN SRF no 355, de 2003, art. 31). 

Na hip6tese de exclusao do Simples, podera a pessoa juridica ficar sujeita a 

entrega de duas declara9oes no mesmo exercicio: uma declara9ao simplificada para o 

periodo em que se manteve no Simples, e uma DIPJ, correspondente ao periodo 

restante do ano-calendario. 

Nos casos de extin9ao, fusao, cisao ou incorpora9ao, a declara9ao devera ser 

entregue ate 0 ultimo dia util do mes subseqliente ao do evento. 

A Declara9ao Anual Simplificada admite retifica9ao de acordo com aMP no 

1990-26, de 1999, eo ADN Cosit no 9, de 2000, a retifica9ao da declara9ao independe 

de autoriza9ao administrativa e tera a mesma natureza da declara9ao originariamente 

apresentada (IN SRF no 355, de 2003, art. 33, § 2°). 

A op9ao pelo Simples nao obriga a pessoa juridica a manter escritura9ao 

comercial completa. Assim, os valores efetivamente pagos e devidamente escriturados 

em Livro Caixa (saldo do Livro Caixa no final de cada periodo, ap6s a dedu9ao do 

valor de Simples devido e ate o limite da receita bruta) sao isentos de imposto de renda 

na fonte e na declara9ao de ajuste do beneficiario. 

Os valores decorrentes de pro-lahore, alugueis ou servi9os prestados serao 

tributados na fonte segundo a tabela progressiva e na declara9ao de ajuste do 

beneficiario. 

Os valores efetivamente pagos, contidos no saldo do livro caixa, que 

extrapolarem o montante da receita bruta do periodo, excluidas aquelas com tributa9ao 

definitiva (ganhos de capital) e aquelas de tributa9ao exclusiva na fonte ( aplica9oes 

financeiras ), deverao ser tributados na fonte e na declara9ao de ajuste do beneficiario 

(Lei no 9.317, de 1996, art. 25; e IN SRF no 355, de 2003, art. 38). 

0 procedimento fiscal aplicavel as pessoas juridicas inscritas no Simples, na 

hip6tese de ser constatada omissao de receitas pela ME ou pela EPP estende-se as ME 

e as EPP, todas as presun9oes legais de omissao de receita existentes nas legisla9oes 

de regencia dos impostos e contribui9oes abrangidos pelo Simples desde que apuraveis 

com base nos livros e documentos a que estiverem obrigadas aquelas pessoas juridicas, 
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ainda que fundamentadas em elementos comprobat6rios obtidos junto a terceiros (IN 

SRF no 355/2003, art. 33). 

Na hip6tese de ser constatada diferen~a entre o valor da receita bruta oferecida 

a tributa~ao e a efetivamente auferida pela ME ou pela EPP, ou a pnitica de qualquer 

outro procedimento que possa ensejar a caracteriza~ao de infra~ao ou irregularidade 

fiscal, resultante da pnitica de omissao de receita, a autoridade fiscal deveni recompor 

o resultado do periodo e tributar o valor apurado como omitido, de acordo com os 

percentuais progressivos fixados em rela~ao a receita bruta acumulada. 

Entretanto, caso a receita omitida somada a receita ja computada no periodo, 

ou ja declarada, ultrapasse o limite para enquadramento na condi~ao de EPP, a pessoa 

juridica sera excluida do sistema a partir de janeiro do ano-calendario subseqliente. 

Caso a verifica~ao da infra~ao ou irregularidade implique qualquer das hip6teses de 

veda~ao expressamente previstas no art. 9o da Lei no 9.317/1996, devera a autoridade 

fiscal que jurisdicione o contribuinte proceder a exclusao de oficio, mediante a 

expedi~ao de ato declarat6rio, assegurado o contradit6rio e a ampla defesa, observada 

a legisla~ao relativa ao processo tributario administrativo, surtindo efeitos a partir do 

mes subseqiiente aquele em que incorrida a situa~ao excludente (Lei no 9.317, de 

1996, com as altera~oes da Lei no 9.732, de 1998, art. 3o). 

Especificamente, sao aplicaveis as pessoas juridicas inscritas no Simples as 

seguintes penalidades (IN SRF no 355, de 2003, arts.34 a 37): 

1. multa de 2% ( dois por cento) incidente sobre o total dos impastos e 

contribui~oes devidos em conformidade com o Simples no proprio mes em que for 

constatada a irregularidade, relativamente a inobservancia, por parte da ME ou da 

EPP, da obrigatoriedade da manuten~ao, nos seus estabelecimentos, de placa 

indicativa da sua condi~ao de optante pelo Simples. A multa sera aplicada 

mensalmente, enquanto perdurar o descumprimento da obriga~ao a que se refere; 

2. multa de 10% ( dez por cento) incidente sobre o total dos impastos e 

contribui~oes devidos em conformidade com o Simples, no mes que anteceder o inicio 

dos efeitos da exclusao, nao inferior a R$100,00 (cern reais), relativamente ao 

descumprimento da obrigatoriedade de comunica~ao da exclusao da pessoa juridica do 
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Simples, nos prazos determinados no § 3° do art. 13 da Lei no 9.317, de 1996 e no § 3° 

do art.22 da IN SRF no 355, de 2003. 

A imposi9ao das multas supramencionadas nao exclui a aplica9ao, ao titular 

ou s6cio da pessoa juridica, das san9oes previstas na legisla9ao penal, em caso de 

declara9ao falsa, de adultera9ao de documentos e de emissao de nota fiscal, em 

desacordo com a opera9ao efetivamente praticada. 

Sao tambem extensivas as ME e as EPP todas as penalidades previstas para o 

IRPJ, e, quando for o caso, aquelas previstas para o ICMS e o ISS, assim como as 

multas de lan9amento de oficio, inclusive pelo atraso na entrega da declara9ao 

simplificada (2% ao mes ou fra9ao, sobre os tributos e contribui9oes informados na 

declara9ao simplificada, limitada a 20%, sendo seu valor minimo de R$200,00). 

No pagamento em atraso do Simples aplicam-se aos impostos e contribui9oes 

devidos pelas ME e pelas EPP, inscritas no Simples, as normas relativas aos juros e 

multas de mora e de oficio, previstas para o imposto de renda, inclusive, quando for o 

caso, em rela9ao ao ICMS e ao ISS (IN SRF n >o > 355, de 2003, art.34). 

Os impostos e contribui9oes devidos pelas pessoas juridicas inscritas no 

Simples, em regra, nao poderao ser objeto de parcelamento (Lei no 9.3I7, de I996, art. 

6o, § 2o). 

Excepcionalmente, OS debitos junto a Secretaria da Receita Federal ou a 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, apurados. pelo Simples, com vencimento ate 

30/06/2004, poderao ser objeto de parcelamento em ate 60 presta9oes mensais e 

sucessivas (Lei no I 0.925, de 2004, art. I 0). 

Com fulcro no art. I 0 da Lei no 9 .964, de 2000, as normas constantes da Lei 

no 9.84I, de I999, nao tern efeitos tributarios. Portanto, o tratamento tributario 

simplificado e favorecido, aplicavel as ME e as EPP optantes pelo Simples, e o 

instituido pel a Lei no 9 .3I7, de I996, e altera9oes posteriores. 

No ambito federal, os contribuintes, entre os quais as ME e as EPP, estao 

obrigados a emissao de notas fiscais, independentemente do valor da opera9ao e do 

fato de estarem desobrigados pela legisla9ao estadual ou municipal (Lei no 8.864, de 
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1994, art.lo). 

NOTA: Apor na nota fiscal a condi9ao de optante pelo Simples. 

Nao deveni ser procedido o destaque do IPI na nota fiscal pelas empresas 

optantes pelo Simples. Nesse caso, aplica-se o percentual de 0,5% (meio por cento) 

sobre a receita bruta mensal. 

NOT A: Apor na nota fiscal a condi9ao de optante pelo Simples. 

Nao estao sujeitas a incidencia do imposto de renda na fonte as importancias 

pagas ou creditadas por pessoa juridica a outra pessoa juridica, inscrita no Simples, 

pela presta9ao de servi9os de natureza pro fissional. 

A condi9ao de optante deveni ser comprovada mediante a apresenta9ao do 

termo de op9ao ou do espelho da Ficha Cadastral da Pessoa Juridica (FCPJ) (IN SRF 

no 355, de 2003, art. 29). 
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3. CONTABILIDADE OR<;AMENTARIA 

Manter uma microempresa ou empresa de pequeno porte funcionando por urn 

born tempo nao e uma tarefa das mais simples. 

0 que demonstramos neste capitulo, e que as ferramentas contabeis, como 

relat6rios e controles, sao armas muito poderosas como meio de informayao para os 

administradores, independente do porte da empresa. Visto que os mesmos podem ser 

adaptados a realidade e necessidade de cada uma, alem de servir como forma de 

monitorar o desenvolvimento da empresa. 

Nesse sentido, encontramos a Contabilidade Oryamentaria, uma ferramenta 

desenvolvida pela Contabilidade Gerencial, para buscar fazer com que as empresas 

consigam atingir suas metas trayadas .. 

Para uma melhor compreensao do estudo e compreensao aqm propostos, 

comeyamos por definirmos sobre o significado da palavra "oryamento". 

PASSARELLI, define oryamento da seguinte maneira, "Or9amento nada mais 

e do que colocar na frente aquilo que esta acontecendo hoje"16
. 

Ja Para PADOVEZE oryar significa, "Processar todos os dados constantes do 

sistema de informa9ao contabil de hoje, introduzindo os dados previstos para o 

proximo ano"17
. 

Ja para IANESKO, o oryamento se caracteriza da seguinte forma: 

"E urn instrumento de a(j:iio, que auxilia a orientar o processo de tomada de 
decisao da empresa. Esta tecnica de estimativa utiliza informa(j:oes e dados 
das experiencias preteritas da empresa e mais as variaveis extemas que 
devem ser consideradas na determina(j:aO dos objetivos e das metas da 
empresa, envolvendo os conhecimentos de tecnicas economicas, contabeis, 
estatisticas e matematicas"18

• 

16 PASSARELI, Joao. Or9amento como lnstrumento Gerencial. Cademo de Contabilidade, n.1 v1, 1991, 
Departamento de Contabilidade PUC/MG. 
17 PADOVEZE, Clovis Luiz. Contabilidade Gerencial. 3• edi9ao. Atlas. 2000. 
18 IANESKO, Jose Augusto. Apostila Contabilidade Or9amentaria. Or9amento Operacional. Curso de Ciencias 
Contabeis. Unicentro. 2003 
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Outro ponto essencial para que se possa implantar urn sistema or9amentario, e 

o comprometimento das pessoas envolvidas. Pois urn born or9amento, para que nao 

existam falhas no seu processo de introdu9ao, exige a participayao de varias pessoas. 

Urn sistema oryamentario nada mais e do que a demonstrayaO formal dos 

pianos da Administra9ao, que servira de base de apoio para coordena9ao e 

incrementa9ao dos pianos. 

Em outras palavras, o or9amento e a ferramenta que define de forma 

quantitativa os objetivos e a maneira que se pretende atingir o resultado esperado. A 

elaborayao de urn or9amento deve-se levar por base o Planejamento Estrategico da 

empresa, e seu acompanhamento vai resultar em controles. 

3.1 OBJETIVOS DO OR<;AMENTO 

Aqui vale ressaltarmos que implantar urn sistema or9amentario nao e somente 

tentar antecipar o que vai acontecer no futuro e seu posterior controle. 

Teve se ter em mente quando se esta buscando a implanta9ao desse sistema, 

que o fundamental e o processo de criar e coordenar objetivos para todas as areas da 

empresa, de maneira que todas as pessoas envolvidas trabalhem incansavelmente em 

busca de atingir os pianos tra9ados. 

P ADOVEZE elenca os seguintes principios para a implanta9ao de urn sistema 

or9amentario: 

a) "Envolvimento dos Gerentes: os gerentes devem participar ativamente 
dos processos de planejamento e controle, para obtermos o 
comprometimento. 
b) Orientac;ao para Objetivos: o orc;amento deve se direcionar para que os 
objetivos da empresa sejam atingidos eficiente e eficazmente. 
c) Comunicac;ao Integral: compatibilizac;ao entre o sistema de informac;oes, 
o processo de tomada de decisoes e a estrutura organizacional. 
d) Expectativas Realisticas: para que o sistema seja motivador, deve 
apresentar objetivos que sejam desafiadores, mas passiveis de serem 
cumpridos. 
e) Aplicac;ao Flexivel: o sistema orc;amentario nao e urn instrumento de 
dominac;ao. 0 valor do sistema esta no processo de produzir os pianos, e nao 
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nos pianos em si. Assim, o sistema deve permitir correy6es, ajustes, revisoes 
de vaiores e pianos. 
f) Reconhecimento dos esforyos individuais e de grupos: o sistema 
Oryamentario e urn dos principais instrumentos de avaiiayaO de desempenho 
etc."19 

3.2 PROCESSO DE ELABORA<;AO 

Ao iniciar urn processo de elabora9ao de or9amento, ja se deve ter em mente 

os objetivos e as metas pretendidas a atingir pelos empresarios. 

Em seguida inicia-se a seguinte etapa: 

1 )- Previsao: e nessa parte que serao feitos OS calculos, e onde sera colocado 

no papel aquilo que a empresa acha que vai ocorrer futuramente. Ao elaborar as 

previsoes deve se levar em conta os fatores macroeconomicos como: 

a) Conjuntura economica nacional atual; 

b) Politicas de controles de pre9os; 

c) Estimativas de infla9oes; 

d) Evolu9ao do setor que atua a empresa; 

Tambem devem ficar atentos ao panorama economico presumivel ou provavel, 

devendo sempre estar dentro de condi9oes provaveis, como: 

a) Tamanho do PIB; 

b) Tamanho e tendencia do mercado; 

c) F or9as da concorrencia no mercado em que a em pre sa atua; 

d) Consumo atual vezes consumo estimado. 

2) Reproje9ao- Depois de superado a fase de or9ar os dados, eles devem ser 

levados aos setores responsaveis, para que os mesmo analisem as informa9oes ali 

disponibilizadas, e informem se as metas ali propostas sao passiveis de serem 

atingidas, ou que emitam pareceres de criticas, sugerindo melhorias ou acertos nas 

respectivas proje9oes. 
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3) Controle - Essa fase e a ultima, aonde se podeni verificar se o que foi 

proposto na fase de proje~ao, e corrigido ou melhorado na fase de reproje~ao, foram 

realmente alcan~ados. E em caso de nao se ter atingido os objetivos, cabeni analisar e 

levantar possiveis corre~oes, para que num futuro proximo isso nao volta acontecer. 

3.3 TIPOS E COMPONENTES DO ORc;AMENTO 

Sao inumeros os tipos de or~amentos existentes, por isso cada empresa deve 

desenvolver urn sistema or~amentario que melhor venha atender aos seus requisitos. 

Com isso faz com que nao existem regras para implanta~ao, ja que vai 

depender muito da complexidade das informa~oes que a empresa vai necessitar, pois 

existem microempresas ou empresas de pequeno porte que necessitam de mais ou 

menos controles que uma empresa maior ou vice e versa, ou uma entidade sem fins 

lucrativos que necessite de mais informa~ao que uma empresa com fins lucrativos. 

A seguir, damos enfases as principais pe~as que compoem urn sistema 

or~amentarias existentes, buscando mostrar da melhor forma possivel e quais os 

criterios a serem adotados na hora de sua confec~ao, vale lembrar, que temos como 

objetivo demonstrar algumas ferramentas que podem ser utilizadas na gera~ao de 

informa~oes de forma sucinta. 

3 .3 .1 Or~amento de Vendas 

Consiste na cria~ao de metas de vendas da empresa com os produtos a serem 

distribuidos, normalmente sao classificados por produtos, regiao, tipos de clientes. 

Como ja falado anteriormente, e imprescindivel que as metas aqui estipuladas sejam 

possiveis de ser atingidas. 

19 PADOVEZE, Clovis Luiz. Contabilidade Gerencial. 3a edi~ao. Atlas. 2000. 
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A estipulac;ao das metas de vendas deve ser em termos de quantidade e de 

valores. Atraves desse orc;amento tambem sera possivel obter dois dados muitos 

importantes para a em pres a que sao: 

1 )- Previsao dos impostos sobre as vendas; 

2)- Projec;ao da carteira de clientes. 

Segundo P ADOVEZE, o orc;amento de vendas pode ser feito pelo menos por 

tres metodos, que sao: 

"Metodos Estatisticos - neste caso, utiliza-se modelos estatisticos de 
correla9ao e analise setorial, via recursos computacionais, ou mesmo 
metodos estatisticos diretos de analise de tendencias. Isso sera possivel 
quando o passado permitir imaginar urn comportamento futuro de vendas. E 
urn metodo utilizado quando se tern muita dificuldade de se saber o que vai 
vender; 
Coleta de dados das fontes de origens de vendas - neste caso, o on;amento 
de vendas tera como base as informa9oes vindas diretamente dos centros 
vendedores, e serao compiladas no setor de coordena9ao de or9amentos, 
forrnando entao 0 0r9amento de vendas e urn metodo aparentemente 
interessante, porem a diversidade das fontes de origens, bern como as 
possibilidades de inadequa9ao de entendimento dos conceitos or9amentarios 
poderao conduzir a resultados finais inconsistentes e ate frageis; 
Uso final do produto -esse metodo sera utilizado quando, atraves do 
conhecimento do uso final do produto de nossos clientes, a empresa pode 
or9ar suas pr6prias vendas. Sabendo o que seu cliente vai vender, atraves do 
conhecimento dos programas de produ9ao desses clientes, sera uma meio 
segura de or9amentar a venda da empresa, como fornecedora certa para esses 
clientes."20 

3 .3 .2 Orc;amento de Produc;ao 

Essa ferramenta e desenvolvida com base nas metas de vendas e na politica de 

estoque da empresa, dos seus estoques iniciais de produtos acabados. 

Existem dois pontos fundamentais que o orc;amento de produc;ao prec1sa 

esclarecer: 

1) Visualizar a necessidade de estoques de produtos desejados pela empresa, 

sejam eles, produtos acabados ou materia prima. 

20 PADOVEZE, Clovis Luiz. Contabilidade Gerencial. 3a edic;:ao. Atlas. 2000. 
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2) Estar atento a quantidade de cada produto a ser fabricado, evitando com 

isso que ocorram sobras de alguns e falta de outros. 

Cabe aqui tambem se efetuar uma amilise, que possa assegurar a capacidade 

de prodw;ao da empresa, para que se possa atraves dessa analise dar urn respaldo se 

sera possivel atender a demanda de produ9ao estipulada no or9amento de vendas. 

Vale lembrar que a politica de estoque a ser adotado pela empresa vai variar 

conforme as vendas dos produtos. 

Existem casos em que empresas trabalham com produtos que as obrigam ter 

estoques altos, devidos os mesmo s6 estarem disponiveis no mercado em certas epocas 

do ano. Urn exemplo disso seria as fabricas de oleos que precisam aproveitar para 

comprar nas epocas de colheitas de sojas, fazendo com isso que seus estoques fiquem 

elevados em certos periodos do ano. 

0 or9amento de produ9ao tambem deve prever a questao da materia prima a 

ser utilizado na empresa. Qual e a sua disponibilidade no mercado, aonde podem ser 

encontradas essas mercadorias, qual a distancia, como sera o meio de transporte, qual e 

o tempo previsto de entrega. Isto e, sao todos itens de suma importancia que deve,m 

ser levantados e demonstrados por esse or9amento, bern como o que se refere a 

questao de mao de obra a ser utilizado no processo produtivo. 

3.3.3 Or9amento de Materia-Prima 

A empresa deve ter uma grande aten9ao ao desenvolver esse or9amento, pois 

normalmente e nele que vai haver uma maior necessidade de dispendio de capital de 

giro. Por isso todo o cuidado, ja que na atual conjuntura economica que o pais vern 

passando nos ultimos anos, a maior partes das empresas se encontram com seu capital 

de giro escasso. 

Deve se tomar por base o or9amento de produ9ao para desenvolver esse 

or9amento, para cada produto a ser desenvolvido pela empresa deve haver uma lista de 
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materia prima descriminando a quantidade necessaria para produzir cada unidade 

estipulada pela produ<;ao. 

No que se refere a estipular valores monetarios, eles podem ser feito por 

valores passados que existam em seus controles de estoques atuais, ap6s os mesmos 

serem corrigidos ou por meio de novas cota<;oes do mercado atual. Para fins gerenciais 

o mais correto seria utilizar o segundo metodo proposto. 

Tambem deve-se estar atento no mercado, para que se possa tentar prever o 

que vai acontecer no futuro, como alta de materia prima devido a escassez no 

mercado; ou ao contrario, baixa devida existir oferta abundante de mercadorias. Pon!m 

esse segundo ja e mais dificil de acontecer, ja que a maior parte das materias primas se 

encontram atreladas ao mercado intemacional. 

3.3 .4 Or<;amento de Mao-de-obra Direta 

Devera ser desenvolvido levando em considera<;ao o plano de produ<;ao. Para 

cada tipo de produto a ser desenvolvido, existe a necessidade de estipular tabelas que 

possam medir o tempo consumido em cada fase de produ<;ao, a fim de saber qual o 

tempo que sera consumido ate que o produto fique em condi<;oes de ser colocado a 

venda. 

Outro ponto a ser analisado, e ver se existe mao-de-obra capaz de atingir o 

plano de produ<;ao e, no caso de nao existir aonde. pode ser buscado essa mao de obra 

especializada. Se sera necessario buscar pessoas em outras regioes ja qualificada ou 

vai a existir a necessidade de treinar pessoas ate o ponto de deixarem aptas as fun<;oes. 

No que se refere ao levantamento de valores, devem ser levados em conta as 

conven<;oes sindicais, que estipulam valores para cada categoria, bern como os 

possiveis reajustes possiveis e no caso de treinamento de pessoal. Tambem deve ser 

considerado o custo desse treinamento, e os encargos sociais incidentes sobre a mao de 

obra. 



81 

3.3.5 On;amentos dos Custos Indiretos de Fabrica<;ao 

0 or<;amento dos custos indireto de fabrica<;ao normalmente possm 

caracteristicas fixas, ou sejam, quase nao variam. Por isso normalmente as empresas 

ao desenvolverem tal or<;amento usam os valores hist6ricos, ou fazem novas cota<;oes 

que e 0 mais com urn para fins gerenciais. 

Urn custo que deve ter uma aten<;ao especial e o da deprecia<;ao, ja que se 

houver previsao de aumento do parque fabril em fun<;ao de uma aumento de produ<;ao 

estimada, isso vai gerar urn aumento no or<;amento. 

3.3.6 Or<;amento de Despesas Administrativas 

Aqui serao levadas em considera<;ao todas as despesas administrativas que a 

empresa possa incorrer, normalmente essas despesas sao fixa. 

E preciso analisar se e possivel atingir os objetivos propostos no or<;amento 

com a estrutura atual existente da empresa ou se sera necessario novas incrementa<;oes. 

Para apurarem os valores monetarios ele segue o mesmo caminho do 

or<;amento dos custos indiretos de fabrica<;ao, ou seja, podem ser utilizados custos 

hist6ricos corrigidos ou novas cota<;oes. 

Normalmente, as despesas a serem consideradas serao aquelas pagas ou 

incorridas para que se possa vender o seu produto e administrar a empresa entre as 

quais podemos destacar: 

1) Despesas com a diretoria e pessoal do administrativo. Aqui vale lembrar 

que nao entram o pessoal da produ<;ao, ja que os mesmos fazem parte do or<;amento de 

mao de obra; 

2) Despesas de marketing; 

3) Gastos de expediente; e 
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4) Manuten9ao e conserva9ao das estruturas existentes. 

3 .3. 7 Or9amento de Despesas Comerciais 

A elaborayao desse Oryamento e semelhante ao do Oryamento de despesas 

administrativas, suas despesas possuem natureza fixa e varhiveis. As despesas fixas 

podem usar o criteria de valores hist6ricos corrigidos ou novas cota9oes. 

Deve ser levado em considera9ao se a estrutura atual existente sera suficiente 

para atender ao plano de vendas estipulado. 

Os valores das despesas variaveis devem ser levantados com base no plano de 

venda estipulado. 

Entre as despesas comerciais, podemos citar: 

1) Despesas com pessoal relacionado a vendas; 

2) Comiss5es sobre Vendas; 

3) Fretes e transportes; 

4) Despesas de viagens. 

3.3.8 Or9amento de Despesas Financeiras 

As despesas financeiras devem ser levantadas partido do planejamento 

financeiro, que e onde ficara evidenciada a necessidade que a empresa vai ter de 

buscar recursos junto a fontes onerosas para atingir os objetivos propostos nos outros 

or9amentos. Aqui podemos relacionar despesas como, juros sobre emprestimos 

obtidos para fazer frente ao planejado. 
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3.4 PLANEJAMENTO FINANCEIRO 

Essa ferramenta possibilita a visualiza9ao de movimentos que vao influenciar 

o fluxo de caixa da empresa. E atraves dele que podeni ser alcan9ada informa9ao 

quanta ao caixa da empresa, seja quanta a sua necessidade de caixa ou suas 

disponibilidades, o que sem duvida nenhuma vai facilitar a tomada de decisoes sabre 

os itens que envolvem o gerenciamento do seu caixa. 

Uma empresa que possua urn planejamento financeiro bern definido, com 

certeza diminuini as chances de incorrer em desastres maiores adiante, como a rna 

aplica9ao de seus recursos, o que normalmente acontece na maioria das empresas, 

fazendo com que as mesmas acabem ficando sem capital de giro para desenvolver sua 

atividade proposta, vale salientar que as tecnicas para o desenvolvimento dos 

or9amentos val em para todas as empresas em qualquer situa9ao conjuntural. 

0 0r9amento financeiro e a jun9a0 de todos as outras pe9as 0r9amentarias ja 

demonstradas, e que vai evidenciar urn resumo de todo o or9amento operacional. 

Parafraseando OLIVEIRA, HERNANDES E SILVA2
\ pode-se dizer que os 

principais subor9amentos que compoem o planejamento financeiro sao: 

1) Or~amento de contas a pagar: consiste na conversao de todas as despesas 

constantes do planejamento economico para o regime de caixa, ou seja, a data prevista 

de seus respectivos pagamentos; 

2) Or~amento de contas a receber: consiste na conversao de todas as receitas 

constantes no planejamento economico para o regime de caixa, ou seja, para a data 

prevista de seus respectivos recebimentos; 

3) Or~amento de aplica~oes: consiste no planejamento das disponibilidades 

de caixa, ou seja, a antecipa9ao da informa9ao sabre as sabras de caixa e os destinos 

que devem ser dados as mesmas; 

4) Or~amento de emprestimos: consiste no planejamento das necessidades 

de caixa, ou seja, a antecipa9ao da informa9ao sabre as faltas de caixa, ou seja, a 

21 OLIVEIRA, Luis Martins de. HERNANDEZ, Jose. SILVA, Carlos Alberto dos Santos. Controladoria 
Estrategica. Atlas. 2002. 
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antecipa9ao da informa9ao sobre as faltas de ca1xa e as medidas que devem ser 

tomadas para suas coberturas; 

5) Or~amento de caixa: consiste na elabora9ao do planejamento do fluxo de 

caixa ( entradas e saidas ), mediante informa9oes obtidas dos or9amentos de contas a 

pagar, a receber, aplica9oes e empnSstimos, nas quais podem ser visualizadas as sabras 

ou as faltas de caixa, que devem ser solucionadas, para que seja vhivel a execu9ao dos 

demais pianos. 

3.5 PLANEJAMENTO DO CAPITAL 

E onde vai ser verificada a questao dos investimentos, onde urn dos itens mais 

importantes a ser considerado sao os investimentos no Imobilizado, que serao usados 

na cria9ao de novas receitas, e por isso vao sofrer deprecia9oes e amortiza9oes. 

OLIVEIRA, HERNANDES E SILVA, afirmam que "0 principal 

subor9amento do planejamento de capital e o Or9amento do Imobilizado, que consiste 

na elabora9ao do planejamento dos. investimentos em imobilizado, suas respectivas 

. - b . ,22 apropna9oes e mxas . 

22 OLIVEIRA, Luis Martins de. HERNANDEZ, Jose. SILVA, Carlos Alberto dos Santos. Controladoria 
Estrategica. Atlas. 2002. 
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4. DEMONSTRATIVOS CONTABEIS E ANALISES DE BALAN<;OS 

A empresa, alem de explorar o processo or9amentario, trabalha com os 

demonstrativos contabeis, entre os quais destacamos como pe9as fundamentais as 

seguintes: 

1) Balan9o Patrimonial; 

2) Demonstra9ao de Resultados do Exercicio; 

3) Demonstra9oes de Origens e Aplica9oes de Recursos; 

4) Demonstra9ao dos Lucros ou Prejuizos Acumulados. 

4.1 BALAN<;O PATRIMONIAL 

0 Balan90 Patrimonial visto de forma gerencial, e uma ferramenta que traz 

aos empresarios inumeras informa9oes que permitiram a ele fazer uma analise e 

acompanhamento da situa9ao patrimonial da empresa, pois evidencia o Ativo, Passivo 

e Patrimonio Liquido. 

A Equipe de Professores da FEA da USP, afirmam que: 

"0 Balanyo Patrimonial e uma das mais importantes demonstray5es 
contabeis, atraves da qual podemos apurar(atestar) a situayao patrimonial
financeira de uma entidade em determinado momenta. Nesta demonstrayao 
estao claramente evidenciados o Ativo, Passivo e o Patrimonio Liquido da 
entidade23

." 

A legisla9oes que regulam a empresas quanto a suas tributa9oes, obrigam a 

mesma a levantar o balan9o ao menos uma vez por ano, independente de o ano 

coincidir com o ano civil. 

Para fins gerenciais muitos autores pregam, que quanto maior o numero de 

balan9os levantados, melhor sera tanto para a empresa como as pessoas interessadas 
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em sua atividade, pois terao a possibilidade de verificar a situa9ao patrimonial em 

menores espa9os de tempos, bern como a causas das varia9oes e tambem verificar o 

grau de acerto e desacerto das decisoes tomadas pela administrac;ao, afim de corrigi-las 

se for necessaria. 

4.1.1 Ativo 

No Ativo e onde estarao evidenciados todos os bens e direitos da empresa, 

bern como, caixa, bancos, im6veis, veiculos, maquinas e equipamentos, mercadorias, 

titulos a receber de vendas a prazo. 

4.1.2 Passivo 

No Passivo e onde estara demonstrada toda a obriga9ao assumida pela 

empresa, ou seja, todas as obrigac;oes a pagar como, titulos de fomecedores a pagar, 

salarios a pagar, impostos a pagar, emprestimos a pagar, financiamentos a pagar a 

ban cos. 

4.1.3 Patrimonio Liquido 

A mawna dos autores apresentam o Patrimonio Liquido como sendo a 

diferen9a existente entre o Ativo e o Passivo. 

Normalmente os valores do Patrimonio Liquido tern sua ongem em duas 

fontes que sao: 

1) INVESTIMENTOS - que sao os feitos pelos proprietarios da empresa, 

como integralizac;ao de quotas de capital; 

23 Equipe de Professores da FEA da USP. Contabilidade Introdut6ria. Atlas. 1990. 
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2) LUCROS - e o resultado alcan<;ado pela empresa atraves da realiza<;ao 

da atividade da empresa com sucesso. 

4.2 DEMONSTRA<;AO DE RESULTADO DO EXERCICIO 

A Demonstra<;ao de Resultado do Exercicio esta disciplinada pelo artigo 187 

da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, o qual instituiu a Demonstra<;ao de 

Resultado do Exercicio. 

Essa demonstra<;ao tern como objetivo principal apresentar de forma resumida, 

o resultado apurado em rela<;ao ao conjunto de opera<;oes realizadas num determinado 

espa<;o de tempo, normalmente costuma-se levantar este relat6rio a cada doze meses, 

porem para fins gerenciais se for feito a sua apura<;ao em urn espa<;o menor de tempo 

podera atingir urn grau maior de informa<;oes para a empresa ou interessados. 

Conforme a legisla<;ao citada, as empresas deverao na Demonstra<;ao de 

Resultado do Exercicio, discriminar a receita bruta das vendas e servi<;os, as dedu<;oes 

das vendas, dos abatimentos e dos impastos e a receita liquida das vendas e servi<;os. 

Para o levantamento dos mesmos deve ser levada em conta que as receitas e os 

rendimentos ganhos no periodo a serem computados no demonstrativo sao 

independentemente de sua realiza<;ao, ou seja, do seu recebimento. 0 mesmo ocorre 

com os custos, despesas, encargos e perdas, que devem ser locadas ao demonstrativo 

independente de terem sido pagos. 

Normalmente, a Demonstra<;ao do Resultado do Exercicio, e elaborada 

simultaneamente com o Balan<;o Patrimonial, e a administra<;ao, de posse desses dois 

relat6rios, com urn complementando o outro, vai conseguir atingir a finalidade de 

demonstrar a real situa<;ao patrimonial-economica-financeira da empresa. 

E atraves desses relat6rios, que qualquer pessoa interessada nos neg6cios tern 

condi<;oes de obter informa<;oes, fazer analises, estimar varia<;oes, tirar conclusoes, 

tra<;ar novos rumos para futuras instala<;oes. Para tanto, e s6 praticar adequada tecnica 

de Analise e Interpreta<;ao de Balan<;os e outros processos obtidos. 
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Portanto essa pec;a muito tern auxiliado, nas amilises e interpretac;oes, para o 

real conhecimento da situac;ao da empresa. 

4.3 DEMONSTRA<:;OES E ORIGENS DAS APLICA<:;OES DE RECURSOS 

Normalmente, a Demonstrac;ao das Origens e Aplicac;oes de Recursos e 

obrigat6ria para as companhias abertas e para as companhias fechadas com patrimonio 

liquido, na data do levantamento do Balanc;o Patrimonial, superior a R$ 1.000.000,00. 

Vai demonstrar as modificac;oes na posic;ao financeira da companhia, porem nada 

impede que as empresas de menor porte como as microempresas e empresas de 

pequeno porte fac;am essa demonstrac;ao. 

A Demonstrac;ao de Origens e Aplicac;oes de Recursos da a ideia de 

movimentac;ao de recursos financeiros, dai a sua importancia para a gerencia. Alem de 

que, ela nao considera como resultado os valores resultantes de ajustes por correc;ao 

monetaria e cambial, receitas ou perdas derivadas de participac;oes societarias 

avaliadas por equivalencia patrimonial, custos ou despesas comportados no resultado 

sem que tenha havido desembolso de caixa ou gerac;ao de direitos ou obrigac;oes em 

curto prazo. 

Em virtude das normas do artigo 188 da Lei das Sociedades por Ac;oes nao 

preverem urn numero bastante amplo de ajustes do Lucro ou Prejuizo Liquido do 

Exercicio de elementos que nao influenciam o Capital Circulante Liquido da empresa, 

com excec;ao dos regulamentados pelos dispositivos legais como, depreciac;ao, 

amortizac;ao, exaustao e variac;ao, nos resultados futuros de exercicios futuros, se tern 

feito muitas empresas levantarem as Demonstrac;oes de Origens e Aplicac;oes de 

Recursos de forma incorreta, fazendo com que essa pec;a nao atenda a sua finalidade 

como instrumento de analise financeira. 

Essa pec;a indicara as modificac;oes na posic;ao financeira da empresa, devendo 

a mesma discriminar: 

1) As origens dos recursos, agrupadas em: 
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a) Lucro do exercicio, acrescido de deprecia<;ao, amortiza<;ao ou exaustao e 

ajustado pela varia<;ao nos resultados de exercicios futuros; 

b) Realiza<;ao do capital social e contribui<;oes para reservas de capital; 

c) Recursos de terceiros, origimirios do aumento do passivo exigi vel em 

longo prazo, da redu<;ao do ativo realizavel em longo prazo e da aliena<;ao de 

investimentos e direitos do ativo imobilizado. 

2) As aplica<;oes de recursos agrupadas em: 

a) Dividendos distribuidos; 

b) Aquisi<;ao de direitos do ativo imobilizado; 

c) Aumento do ativo realizavel a longo prazo, dos investimentos e do ativo 

diferido; 

d) Redu<;ao do passivo exigivel a longo prazo. 

3) 0 excesso ou insuficiencia das origens de recursos em rela<;ao as 

aplica<;oes, representando aumento ou redu<;ao do capital circulante liquido da 

em pres a. 

4) Os saldos no inicio e no fim do exercicio que compreende a demonstra<;ao. 

4.3.1 Origens de Recursos 

As ongens de recursos sao representadas pelos aumentos no Capital 

Circulante Liquido, sendo as mais comuns as seguintes: 

1) Das pr6prias opera<;oes, quando as receitas sao maiores que as despesas, 

ou sejam, resultam em lucros; 

2) Dos acionistas, pelos aumentos de capitais ou integraliza<;ao de quotas 

nao integralizadas ate o momento; 

3) De terceiros por emprestimo, obtidos em longo prazo e tambem pelos 

recursos obtidos pelas vendas de ativo imobilizado. 
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Os emprestimos realizados em curto prazo nao devem fazer parte deste 

relat6rio, e as deprecia9oes, amortiza9oes e exaustOes, por representarem apenas uma 

recupera9ao de fundos, devem ser adicionadas tambem para a elabora9ao das 

demonstra9oes de origens e aplica9oes de recursos. 

4.3 .2 Aplica9oes de Recursos 

Ao contn1rio das ongens de recursos as aplica9oes de recursos sao 

denominadas pela redu9ao do Capital Circulante Liquido entre o inicio e o termino do 

periodo em que esta sendo levantado o demonstrativo. 

As aplica9oes de recursos mais comuns que influenciam no Capital Circulante 

Liquido sao: 

1) Imobiliza9oes; 

2) Redu9ao do passivo exigivel em Iongo prazo; 

3) Remunera9ao de dividendos. 

4.3 .3 Capital Circulante Liquido 

0 Capital Circulante Liquido pode ser conceituado como sendo a diferen9a 

entre o Ativo Circulante, que sao o disponivel, contas a receber, estoques existentes e 

despesas pagas antecipadamente, e o Passivo Circulante, que sao os fornecedores, 

contas a pagar e outras exigibilidades do exercicio seguinte em determinada data. 

Quando o Ativo Circulante e maior do que o Passivo Circulante, costuma-se 

dizer que se tern urn Capital Circulante Liquido proprio. 

Porem, quando o Ativo Circulante e menor que o Passivo Circulante, 

apresenta-se urn Capital Circulante Liquido Negativo ou a Descoberto. 
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4.4 DEMONSTRA<;AO DOS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 

Esse demonstrativo possibilita uma avalia<;ao precisa das altera<;5es ocorridas 

no saldo da conta de lucros ou prejuizos acumulados em rela<;ao aos dois ultimos 

exercicios sociais. 

Sua normatiza<;ao encontra-se no artigo 186, panigrafo 2° da Lei 6.404/76. A 

companhia podeni, a sua op<;ao, incluir a Demonstra<;ao de Lucros ou Prejuizos 

Acumulados nas demonstra<;5es das muta<;5es do patrimonio liquido. 

A Demonstra<;ao de Lucros ou Prejuizos Acumulados deve indicar o montante 

de dividendo por quotas ou a<;ao de capital social. 

Vale salientar que a Demonstra<;ao de Lucros ou Prejuizos Acumulados deveni 

discriminar o seguinte: 

a) 0 saldo do inicio do periodo de ajuste de exercicios anteriores; 

b) As reversoes de reservas e o lucro liquido do exercicio; 

c) As transferencias para reservas, os dividendos, a parcel a dos lucros 

incorporada ao capital e o saldo ao fim do periodo a que se refere o demonstrativo. 

A importancia da confec<;ao desse demonstrativo e grande, ja que as causas e 

os efeitos dos registros e do saldo, da conta sao de grande importancia para as pessoas 

interresadas na empresa. 

4.5 ANALISE DOS INDICES DAS DEMONSTRA<;OES FINANCEIRAS 

0 indice nada mais e do que a rela<;ao entre as contas do mesmo grupo ou 

entre contas de diferentes grupos que compoem as demonstra<;5es financeiras. Atraves 

da utiliza<;ao dos indices, o administrador ou empresario consegue ter uma opiniao 

mais detalhada sobre a situa<;ao economica financeira da empresa. 
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Portanto, para que os indices possam refletir a real situa<;ao da empresa e 
necessaria que essa analise seja feito em cima de balan<;os gerenciais, pois dai sim 

conseguira gerar inumeras informa<;oes validas para os administradores da empresa. 

Mas e born lembrar que nao e s6 da analise desses indices que se tern urn 

resultado final sabre o desempenho da empresa. Para uma melhor analise da situa<;ao 

financeira e economica da empresa, e preciso estabelecer certos pan1metros como 

compara<;oes com os indices de outras empresas que exploram a mesma atividade 

economica da empresa analisada. 

Do ponto de vista de alguns autores para se fazer a analise das demonstra<;oes 

financeiras, utiliza-se de tres grupos de indices, que sao: 

a) indices de liquidez - sao aqueles que medem a capacidade financeira da 

empresa em pagar os seus compromissos; 

b) indices de estrutura - indicam a seguran<;a oferecida pela empresa aos seus 

credores que representam o capital alheio, bern como revelam a sua politica de 

obten<;ao de outros recursos e suas respectivas aloca<;oes; 

c) indices de rentabilidade - sao aqueles que interpretam o desempenho 

global da empresa, medindo a capacidade da gera<;ao de lucros. 

4.6 iNDICES DE LIQUIDEZ 

Os indices de liquidez indicam a estrutura da situa<;ao economica da empresa. 

A empresa que apresenta bons indices de liquidez demonstra possuir a capacidade de 

pagar os seus credores. 

Existem basicamente quatro indices de liquidez, a saber: 

a) Liquidez corrente; 

b) Liquidez imediata; 

c) Liquidez seca; 

d) Liquidez geral. 
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4.6.1 Liquidez Corrente 

Atraves da analise do indice de liquidez corrente, pode ser analisado a 

capacidade que a empresa possui para honrar com os seus compromissos a curto prazo, 

ou seja, quitar todas a suas dividas que tenham vencimento ao Iongo do exercicio 

seguinte. 

Esse indice indica, portanto quanto a empresa tern no ativo circulante para 

cada Real (R$ 1,00) de passivo circulante. Sempre que o indice for superior a 1, existe 

urn capital circulante positivo, ou seja, quanto maior este indice, melhor sera a situa9ao 

atual da empresa. 

Este indice e obtido pela aplica9aO da seguinte formula: 

LIQUIDEZ CORRENTE = AC 

PC 

4.6.2 Liquidez Imediata 

Esse indice tambem e conhecido como liquidez instantanea, e serve para 

avaliar o poder que a empresa tern de pagar de uma (mica vez todas as suas obriga96es 

com vencimentos ao Iongo do exercicio seguinte, ou seja, a curto prazo. 

Ele compreende a rela9ao das disponibilidades imediatas com que a empresa 

conta pra liquidar suas obriga96es vencidas e nao pagas, bern como as que vencerao 

dentro do exercicio proximo. 

Sempre deve apresentar urn in dice inferior a 1, pois nao e considerado normal 

a empresa manter urn saldo de caixas, ou urn saldo de bancos em niveis muito 

elevados, para garantir os pagamentos que vencerao ao Iongo do exercicio seguinte. 

A liquidez imediata ou instantanea sera calculada atraves da aplica9ao da 

seguinte formula: 



94 

LIQUIDEZ IMEDIATA = DISPONIBIL. 

PC 

4.6.3 Liquidez Seca 

Este indice e usado como forma de medir a capacidade que a empresa possui 

em pagar os seus compromissos a curto prazo, para isso utiliza-se o seu ativo 

circulante menos o valor dos seus estoques. 

Ele demonstra quantos reais a empresa possui no ativo circulante sem 

considerar os seus estoques, para quitar suas obriga~oes assumidas com terceiros a 

curto prazo. Quanto maior for este indice, melhor a capacidade de pagamento da 

em pre sa. 

Os estoques sao excluidos para fins de obten~ao do indice, porque se levar em 

conta que urn excessivo estoque pode comprometer a liquides seca da empresa, na 

hip6tese que o mesmo tenha uma rota~ao lenta para os mesmos. 

0 indice de liquidez seca sera encontrado mediante utiliza~ao da seguinte 

formula: 

LIQUIDEZ SECA = AC - ESTOQUES 

PC 

4.6.4 Liquidez Geral 

0 indice de liquidez geral mede a capacidade da empresa em pagar os seus 

compromissos a curto e Iongo prazos, utilizando para tanto, seu ativo circulante e 

realizavel a Iongo prazo. 
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0 born para a empresa e que o indice seja superior a 1, o que vai revelar a 

existencia de capital de giro proprio. Caso o indice seja inferior, considera-se como 

uma situa<;ao desfavonivel, pois evidencia que a empresa vern recorrendo demais a 

capitais de terceiros. 

Este indice, mesmo mostrando uma situa<;ao favonivel para a empresa, e 
essencial que o mesmo seja comparado com o indices de outras empresas do mesmo 

ramo de atividade, pois so assim poderci tirar conclusoes se os mesmos sao 

satisfatorios para a empresa ou nao. 

0 indice de liquidez geral e calculado usando-se a seguinte formula: 

LIQUIDEZ GERAL = AC + RLP 

PC+ELP 

On de: 

AC - Ativo Circulante 

RLP - Realizavel a Longo Prazo 

PC - Passivo Circulante 

ELP - Exigivel a Longo Prazo. 

4.7 iNDICES DE ESTRUTURA 

Os indices que compoem esse grupo procuram evidenciar a politica de 

decisoes financeiras adotadas pela empresa, em termos de obten<;ao e aplica<;ao de 

recursos. 

Esses indices normalmente, sao estruturados da seguinte forma: 

a) Endividamento Geral 

b) Composi<;ao do Endividamento 

c) Imobiliza<;ao do Capital Proprio 

d) Imobiliza<;ao de Recursos Permanentes Nao Correntes 
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4.7.1 Endividamento Geral 

0 indice de endividamento geral normalmente e dividido em: 

1 o Garantia de capitais de terceiros - o qual vai evidenciar a rela9ao 

existente entre o capital de terceiros que sao o passivo circulante e o exigivel a Iongo 

prazo com o capital proprio que e o patrimonio liquido. 

Ele tern por objetivo levantar a propor9ao entre o capital proprio e o capital de 

terceiros, que demonstrar a politicas de obten9ao e aplicayao de recursos adotados pela 

empresa. Quanta maior for este indice, melhor sera para a empresa, pois o mesmo 

demonstrara que o capital proprio da empresa supera o capital de terceiros. 

Para obter este indice de garantia de capital de terceiros (GCT) aplica-se a 

seguinte formula: 

GCT= PL 

PELP 

2° Grau de endividamento - vai demonstrar a dependencia de recursos de 

terceiros no financiamento dos ativos da empresa. 

0 grau de endividamento e encontrado atraves da seguinte formula: 

ENDIVIDAMENTO GERAL = 

4.7.2 Composi9ao do endividamento 

PC+ELP 

AT 

A finalidade desse indice e de demonstrar a participayaO de dividas a curta 

prazo em relayaO a exigibilidade total. 
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As dividas a curto prazo sao aquelas cujos vencirnentos ocorrern dentro do 

exercicio seguinte, ja as dividas de longo prazo tern vencirnentos supenores ao 

exercicio seguinte, o que traz urna rnaior folga para a ernpresa. 

A cornposi<;ao do endividarnento e representada pela formula: 

COMP. DO ENDIVIDAMENTO = PC 

PELP 

4.7.3 Irnobiliza<;ao do Patrirnonio Liquido 

Esse indice tarnbern e conhecido como indice de Irnobiliza<;oes do Capital 

Proprio, e vern dernonstrar quanto do Patrirnonio Liquido encontra-se investido no 

grupo do Ativo Permanente, e nos subgrupos do Irnobilizado e Investirnentos da 

em pres a. 

Vale salientar que urn alto grau de irnobiliza<;ao pode cornprorneter a liquidez 

da ernpresa, portanto e interessante que a rnesrna rnantenha urn Patrirnonio Liquido 

suficiente para cobrir o Permanente e que haja sobra para financiar o seu Ativo 

Circulante, ou seja, ao contrario dos dernais indices apresentados ate o rnornento, este 

por sua vez quanto rnenor rnelhor e para a ernpresa. 

0 indice de Irnobiliza<;ao do Capital Proprio e encontrado atraves das 

seguintes formulas: 

IMOBILIZA<;AO DO P. LIQUIDO = AP 

PL 

IMOBILIZA<;AO TOTAL= AP- DIFER. 

PL 



IMOBILIZAc;.Ao TECNICA = IMOBIL. 

IMOB. FINANCEIRA = 

PL 

INVESTIMENTO 

PL 

4. 7.4 Imobilizayao de Recursos Permanentes 
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T em por finalidade demonstrar qual o percentual de recursos nao correntes 

que foram destinados a aplica9ao no Ativo Permanente. 

A Imobilizayao de Recursos Permanentes tambem e conhecida como 

imobilizayao de recursos nao correntes e encontra-se por meio da formula: 

IMOB. REC. PERMANENTES = AP 

ELP+PL 

4.8 iNDICES DE RENTABILIDADE 

A rentabilidade mostra quanto o capital investido rendeu, mostrando assim 

qual a situa9ao economica da empresa. 

Os indices de rentabilidade podem ser classificados da seguinte maneira: 

a) Giro do ativo; 

b) Margem liquida; 

c) Margem bruta; 

d) Margem operacional; 

e) Rentabilidade do ativo; 

f) Rentabilidade do patrimonio liquido. 
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Esses indices devem ser de grande interesse por parte dos socios, pois atraves 

deles que podem ser verificadas as remuneral(5es do capital aplicadas. Tambem os 

bancos e fomecedores tern interesse nesses indices, uma ves que os mesmos medem a 

capacidade de pagamentos de dividas assumidas. 

4.8.1 Giro do Ativo 

Esse quociente mede o volume de vendas em rela9ao ao investimento total. A 

obten9ao de uma lucratividade satisfatoria vai depender do volume de vendas 

realizadas no periodo, as quais servirao para cobrir os custos e as despesas e, ainda, 

proporcionar uma boa margem de lucro. Entao vale salientar que quanto maior foro 

giro do ativo, melhor sera para a empresa. 

Para encontrar este quociente aplica-se a seguinte formula: 

GIRO DO ATIVO = VENDAS LIQUIDAS 

ATIVOTOTAL 

4.8.2 Margem Liquida 

A margem liquida vai indicar a lucratividade obtida pela empresa em funl(ao 

do seu faturamento liquido. Quanto maior for este quociente, maior sera a 

lucratividade da empresa, ja que ele indica quanto a empresa ganhou em cada real de 

vendas liquidas realizadas. 

A margem liquida e encontrada usando-se a formula: 

MARGEM LIQUIDA = LUCRO LIQUIDO 

VENDAS LIQUIDAS 
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4.8.3 Margem Bruta 

E o quociente que tern por objetivo revelar o percentual remanescente da 

receita liquida, apos a dedu9ao do custo das mercadorias vendidas, assim sendo, 

quanta mais elevado se encontrar este indice, melhor sera para a empresa. 

A margem bruta e determinada pela formula: 

MARGEMBRUTA= LUCROBRUTO 

VENDAS LIQUIDAS 

4.8.4 Margem Operacional 

E urn coeficiente que identifica o desempenho operacional da empresa, 

medido exclusivamente em fun9ao das opera9oes normais da mesma, ou seja, aquelas 

previstas no seu ramo de atividade. 

Vale lembrar que este coeficiente corresponde ao ganho puro, nao sendo 

computadas despesas e receitas financeiras. 

Sua formula e demonstrada da seguinte maneira: 

MARGEM OPER. = L.OPERACIONAL 

VENDAS LIQUIDAS 

4.8.5 Rentabilidade do Ativo 

Este indice procura mostrar quanta a empresa obtem de lucro liquido em 

rela9ao ao ativo. · Se ele for superior a 1, indica que a lucratividade superou as 
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aplica9oes do ativo, e se ocorrer do mesmo ser inferior a 1, indica que a lucratividade 

nao foi a altura para cobrir o valor investido na empresa. 

A rentabilidade do ativo e encontrada da seguinte maneira: 

RENTABIL. ATIVO = LUCRO LIQUIDO 

ATIVOTOTAL 

4.8.6 Rentabilidade do Patrimonio Liquido 

Este indice mostra qual a taxa de rendimento do capital proprio. 0 resultado 

pode ser comparado com outros rendimentos do mercado financeiro como a poupan9a, 

a9oes, etc. 

A rentabilidade do patrimonio liquido e encontrada atraves da formula: 

RPL = LUCRO LIQUIDO 

PLMEDIO 

Como podemos observar neste capitulo, existem inumeras ferramentas de 

analise para auxiliar a administra9a0 das empresas, analises essas que podem ser feitas 

independente do porte da empresa, o que normalmente ocorre e que empresas de 

grandes portes necessitam de mais informa9oes, mais a formula podem se aplicadas a 

qualquer empresa. 

Porem, para que essas analise possam trazer informa9oes uteis aos 

administradores, e preciso que sejam realizadas em cima de informa9oes confiaveis. 

Outro ponto a ser destacado, e que nao existe a necessidade de utilizar todas as 

formulas apresentadas acima, pois as empresas devem fazer analise em cima daqueles 

itens que sao mais importantes para a ela, ou sej a, vao trazer informa9oes mais 

desejaveis e uteis aos administradores. 
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CONCLUSAO 

Ern plena era da globalizayao, corn o acirrarnento da cornpeti9ao entre as 

ernpresas, e as incertezas da econornia rnundial, nota-se urn grande aurnento na 

procura de inforrna96es que possa garantir o sucesso ernpresarial. 

Durante a realiza9ao desse trabalho pudernos observar como e irnportante 

planejarmos o futuro, para verse varnos conseguir atingir o objetivo tao sonhado. 

Pois atraves da realiza9ao deste trabalho pudernos observar que existem 

inumeras ferramentas que podem contribuir em rnuito para o sucesso da empresa. 

Com isso foi apurado calculos e chega-se a seguinte conclusao: 

Pelo LUCRO REAL 

Pis R$ 10.485,98 

Co fins R$ 48.299,06 

Icrns R$ 114.392,52 

IPI R$ 44.485,98 

CSLL R$ 10.748,41 

IRPJ R$ 21.856,69 

Total R$ 250.268,64 

Pelo LUCRO PRESUMIDO 

Pis R$ 4J30,84 

Co fins R$ 19.065,42 

Icms R$ 114.392,52 

IPI R$ 44.485,98 

CSLL R$ 14.483,10 

IRPJ R$ 26.320,56 

Total R$ 222.878,42 



Pelo LUCRO ARBITRADO 

Pis R$ 4.130,84 

Co fins R$ 19.065,42 

I ems R$ 114.392,52 

IPI R$ 44.485,98 

CSLL R$ 14.483,10 

IRPJ R$ 29.752,34 

Total R$ 226.310,20 

PELO SIMPLES 

Icms R$ 29.960,00 

Simples Federal R$ 53.720,00 

Total R$ 83.680,00 

A empresa pagani menos impostos e deveni optar pelo SIMPLES 
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ANEXOS 



ANEXO 1 - EXEMPLO DE FORMA DE TRIBUTOS DE MAIOR 

V ANTAGENS PARA PAGAR MENOS 

1) Receita ................................. R$ 800.000,00 

2) Considera9oes: 

a) ICMS- 18% 

b) IPI- 7%- incluso 

c) Co fins- 3% pi Lucro Real 7,6% 

d) Pis- 0,65% pi Lucro Real1,65% 

3) Devolu9ao 

4) CPV -60% da Receita Liquida 

5) Receita Financeira- 40.000,00 com 15% de IRRF- Recupenivel 

6) Comercial- Rec. 5% da Receita operacional 

7) Outros- 5% da Receita Operacional 

8) Despesas Operacionais 

a) 40% da Receita Financeira 

Despesa Financeira 

b) Comercial-3% da Receita Bruta 

c) Administrativa- 20% do C.P.V 

d) Tributaria- pislcofins da Receita Financeira! demais receitas 

e) Outras 

9) Receita nao operacionais 

Venda- 20.000,00 

(-) Custo- 12.000,00 

10) CSSL 

9% 
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11) IRPJ 

15% 

Adicional de 10% excedente a R$ 20.000,00 

107 

12) Sea empresa for optante pelo simples federal devo deduzir o IRRF sobre 

a aplica<;ao financeira de forma exclusiva na fonte. 

Calculo pelo LUCRO REAL 

800.000,00/1,07= 747.663,55 

120.000,00/1,07= 112.149,53 

747.663,55-112.149,53= 635.514,02 

Base de Calculo = R$ 635.514,02 


