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RESUMO 

0 terceiro setor tern um papel relevante na sociedade brasileira, desse modo, a 
transparencia destas entidades sem fins lucrativos, em relac;ao aos recursos 
recebidos e a prestac;ao de servic;os realizada, mostra-se como uma necessidade, 
perante os doadores, para garantir assim, urn fluxo continuo de recursos, o que 
possibi!itaria uma melhor atuac;ao na sociedade. Este trabalho tern o objetivo de 
demonstrar como funcionam essas entidades sem fins lucrativos e como servem de 
alicerce para auxilio aos mais necessitados. Desta forma pretende-se evidenciar 
como e realizada a contabilidade do Terceiro Setor, a utilizac;ao da legisla<;ao 
especffica para as instituic;oes sem fins lucrativos, a forma como sao demonstradas 
suas prestac;oes de contas e suas Demonstrac;oes Contabeis. As lnstituic;oes tiveram 
infcio nos pafses desenvolvidos e como tempo chegaram ao Brasil, mas aqui estas 
instituic;oes tiveram dificuldades de desenvolver um trabalho de gestao adequado a 
elas assim como aonde iniciaram. 0 Brasil possui muitas leis, mas na area do 
Terceiro Setor ainda sente falta de determinadas regulamentac;oes, como a 
padronizac;ao contabil que sera demonstrada nesta pesquisa, onde os profissionais 
da area contabil utilizam as leis da empresa privada e da publica, pois as 
lnstituigaes, seja para se manter como para desenvolver projetos, utilizam verbas 
publicas e/ou privadas. No Brasil ainda nao se tern uma definic;ao precisa do que e o 
Terceiro Setor, este fica entre o primeiro e o segundo setor, o primeiro sao as 
entidades privadas e o segundo entidades publicas, e o terceiro setor que hora 
trabalha com bens monetarios/patrimoniais da mesma forma como uma empresa 
privada, que possui seus pr6prios bens e por meio de projetos liberados pelo 
governo, esta trabalhando com bens do governo, portanto ainda e questionavel sua 
definic;ao. Foi realizada a pesquisa bibliografica, por meio de !ivros, revistas e 
internet, com um estudo de caso para demonstrar a forma pratica de desenvolver a 
contabilidade com suas peculiaridades no Terceiro Setor. 

Palavras Chaves - Terceiro Setor, Contabilidade e Planejamento. 
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1 INTRODUCAO 

Nos dias de hoje houve se falar muito em entidades do Terceiro Setor ONG 

's, sabre quem sao, quais sao suas utilidades, principalmente se sao confiaveis, 

realmente trazem os resultados esperados. Existem seminaries, palestras, 

organiza96es, grupos de estudo, publica96es onde o foco principal e estudar 

essas institui96es. 

Essas institui¢es surgiram por meio de movimentos mundiais que 

levantaram para suprir uma deficiencia enorme na area de educa9ao, saude, 

cultura, meio ambiente onde o Governo apresenta dificuldade de controlar sozinho 

por toda a demanda da sociedade. Essas entidades sao formadas por pessoas 

comuns, que trabalham principalmente com a sociedade mais carente, pais a 

mesma e a mais atingida. 

Essas entidades vern se desenvolvendo cada vez mais e dessa forma o 

seu papal dentro da sociedade torna-se cada vez mais importante porque a 

caracteristica principal delas e que sao institui96es que nao tern finalidade 

lucrativa. Alga que diferencia das entidades do segundo setor, o privado, e que a 

maioria dos trabalhos realizados e por voluntaries. Contudo, dentro dessas 

intui96es tambem tern seus empregados formais que servem para controlar os 

recursos recebidos por estas institui96es e administra-los para suas devidas 

presta96es de contas para os 6rgaos publicos e para a sociedade. 

Essas institui96es recebem recursos de 6rgaos publicos e privados, asses 

recursos sao repassados para executar principalmente as a96es basicas nas 

comunidades. Como a arrecada9ao de fundo para sustentar as entidades e tida 

como uma das principais dificuldades das organiza96es sem fins lucrativos e 

fundamental que se invista em melhorar a forma de gestao destas institui96es. 

As institui96es do Terceiro Setor recebem recursos para executar suas 

atividades par meio de convenios, parcerias, contratos e doa96es. 0 repasse 

efetuado cabe a entidade prestar contas ao seu "financiador" e e nessa hora que 

muitas entidades nao conseguem cumprir suas obriga96es, causando transtornos 
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futuros, como nao aprova~ao das contas pela concedente, multas, processes 

administrativos, perdas de certidoes negativas de debitos perante os 6rgaos 

publicos implicando na nao aprova~ao de novas convenios. Desta forma muitas 

institui~oes foram fechadas e encontram-se sabre investiga~ao no Tribunal de 

Contas de seus Estados de origem e tambem pelo TCU- Tribunal de Contas da 

Uniao. 

Para que nao incorram desses problemas, as organiza~oes devem 

trabalhar com profissionais competentes, sempre trabalhando na busca da 

excelencia dos resultados, pais o quanta melhor forem os resultados alcan~ados, 

melhor serao reinvestidos na entidade. 

Este trabalho vem demonstrar como funcionam essas entidades e como 

servem de alicerce para auxilio aos mais necessitados, e assim, acabar com a 

visao deturpada que muitas pessoas tem sabre as entidades sem fins lucrativos. 

Acontecem comentarios em meios populares que nao realizam doa~oes a essas 

entidades pelas fraudes ja demonstradas por algumas institui~oes que tiveram em 

seu corpo funcional diretores que nao agiam de acordo com a missao da 

organiza~ao. 

Com o esclarecimento e possfvel aumentar a arrecada~ao de recursos e, 

consequentemente, aumentar assim as pessoas atendidas nos diversos nlveis de 

nossa sociedade. 

Para realiza~o desta pesquisa, no primeiro capftulo sera demonstrado o 

Problema, os Objetivos, a Justificativa e a Metodologia utilizada. No segundo, a 

descri~o sabre o Terceiro Setor, o papel e a importfmcia destas institui~oes. Ap6s, 

serao apresentados os aspectos legais e as obriga~oes acess6rias dessas 

institui~oes. No quarto capitulo, sera demonstrado a Concessao dos Registros e 

Tltulos por 6rgaos Governamentais, em seguida sera apresentado a Tributa~ao e 

sexto capitulo, a contabiliza~ao e suas demonstra~oes contabeis obrigat6rias para 

as Entidades do Terceiro Setor. E no, setimo capitulo sera apresentada a 

conclusao e considera~oes finais do respective trabalho. 
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1.1 PROBLEMATICA 

A partir da busca para demonstrar melhor seus resultados e que chega-se 

a contabilidade, pois a mesma esta diretamente ligada a gestao, as 

demonstragoes financeiras, prestagoes de contas realizadas pelas entidades, pois 

o quanto mais clara for a gestao melhor serao desenvolvidos os projetos dentro 

das Organizagoes do Terceiro Setor e demonstrados para a sociedade, sem 

dificuldades para entender como foram geridas e processadas as informagoes, 

pois estarao seguindo normas, as Normas Brasileiras de Contabilidade. 

Se encontra muitas publicagoes sabre o assunto Terceiro Setor, mas ainda 

sao pequenas as que dizem respeito a contabilidade do terceiro setor. 

Apesar de existir a obrigatoriedade de cada instituigao ter a sua 

contabilidade demonstrada, assim como em empresas normais e 6rgaos 

governamentais, nao se tern desenvolvido uma contabilidade propria para o 

Terceiro Setor. Portanto, surge como questao norteadora: Quais sao as 

peculiaridades destinadas aos Terceiro Setor para frazer a transparencia das 

presta9oes de contas para a sociedade? 

1.2 OBJETIVOS 

Esta pesquisa tern o objetivo de demonstrar as caracterfsticas e 

peculiaridades das Praticas Contabeis do Terceiro Setor, descrevendo as regras 

utilizadas por parte da Contabilidade Comercial e da Contabilidade 

Governamental. 

Os objetivos especfficos a serem algados sao: 

Y Oemonstrar as caracterfsticas das ONG's; 

? Oemonstrar a forma de contabilizagao das ONG's e de seus Projetos; 

? Oemonstrar as regras contabeis de empresas Publicas e Privadas, 

relacionadas as ONG's e, 

? Oemonstrar as peculiaridades das Praticas Contabeis do Terceiro 

Setor, descrevendo as regras utilizadas por parte da Contabilidade Comercial e da 

Contabilidade Governamental. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

A escolha do tema acima especificado e justificada pela escassez de 

material de pesquisa relatives a contabilizac;ao do Terceiro Setor, onde e um 

assunto relevante porque traduz a transparencia da contabilidade em lnstituic;oes 

do Terceiro Setor por meio de suas demonstrac;oes onde e possfvel uma melhor 

avaliac;ao do desempenho na aplicac;ao dos recursos recebidos e, assim 

mostrando maior confiabilidade nas empresas e 6rgaos repassadores de recursos 

para essas lnstituic;oes. Desta forma as lnstituic;oes tem maior poder de captac;ao 

de recursos sejam eles, financeiros, ffsicos e humanos. 

Desta forma, esta pesquisa se caracteriza como uma contribuic;ao ao meio 

academico ao auxiliar estudantes e profissionais que trabalham com lnstituic;Oes 

sem fins lucrativos a profundar suas bases te6ricas e tambem utiliza-las na 

pratica, sendo mais um artificio de pesquisa relacionada a contabilidade do 

terceiro setor. 

Alem disso, contribui tambem para a sociedade, ao discutir os aspectos e 

peculiaridades contabeis para registro e controle, proporcionando maior 

confiabilidade nas informac;oes prestadas pelas organizac;oes sem fins lucrativos 

que precisam prestar contas das doac;oes recebidas em suas diversas formas. 

1.4 METODOLOGIA 

A metodologia utilizada sera realizada por meio de um estudo de caso, 

onde sera concentrado em uma lnstituic;8o do Terceiro Setor. Em se tratando da 

tipologia da pesquisa quanto a abordagem do problema, 0 estudo demanda uma 

abordagem qualitativa. Para responder quais sao as peculiaridades da aplicac;ao 

da contabilidade nas organizac;oes do terceiro setor, e preciso considerar as 

caracterfsticas qualitativas e nao quantitativas, pois nao sera empregado 

instrumentos estatfsticos e sim a qualidade da informac;ao repassada pela 

lnstituic;ao. 
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2 TERCEIRO SETOR 

2.1 0 PAPEL DAS INSTITUICQES DO TERCEIRO SETOR 

Antes de iniciar a descrever sabre o tema a ser analisado nesta 

monografia, necessaria se faz uma breve conceituac;ao do primeiro, segundo e 

terceiro setor, vez que o primeiro e definido como o Estado o segundo o mercado 

em seus interesses privados, sendo que ate hoje nao foi possfvel a criagao de um 

conceito unico e geral para o terceiro setor. 

Ate entao o Terceiro Setor vem sendo representado pelas Entidades de 

Interesse Social ou Organizag6es Nao Governamentais (ONG's). E um 

impulsionador de iniciativas voltadas para o desenvolvimento social e ocupa 

posic;ao intermediaria entre o Estado e as empresas Privadas. 

Segundo o Ministro do ST J Jose Augusto Delgado (2005, p. 9) "0 primeiro 

setor e o administrado pelo Governo. Ele tem sua sustentac;ao constitucional 

vinculada a vontade popular a quem cabe, pelo voto, escolher os agentes que o 

desenvolve com lagos absolutes aos principios, entre outros, gravados no art. 37, 

caput, da Constituigao Federal: legalidade, impessoalidade, publicidade, 

moralidade e eficiencia". 

Quanta ao segundo setor, Delgado (2005, p.9) ensina que, "e denominado 

de privado. Este opera no mercado protegido pelo principia da livre iniciativa, 

tendo o lucro como seu objetivo fundamental. Integra a ordem econ6mica e 

financeira que, conforme as regras do art. 170 da Constituic;ao Federal de 1988, e 

fundada na valorizac;ao do trabalho humano e na livre iniciativa". 

0 Terceiro Setor o autor conceitua como "o setor desenvolvido por 

instituic;oes com preocupac;oes voltadas para a execugao de praticas sociais, sem 

fins lucrativos, gerando, direta ou indiretamente, bens e servic;os que se 

assemelham aos prestados pelo Poder Publico" (Delgado, 2005, p.9). 

Ja Paes (2001, pag. 68) conceitua Terceiro Setor como "o con junto de 

organismos, organizac;oes ou instituic;oes dotadas de autonomia e administrac;ao 

propria que apresentam como func;ao e objetivo principal atuar voluntariamente 
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junto a sociedade civil visando ao seu aperfeigoamento". 

Segundo Bettiol Junior (2005, p. 1 0): "0 terceiro setor e composto por urn 

diversificado grupo de instituigoes que atuam no fornecimento de bens e servigos 

publicos, tendo como objetivo principal a melhoria das condigoes de vida de todos 

OS indivfduos". Para Vilanova (2004, p. 32) "0 terceiro setor e 0 conjunto de 

organizagoes privadas que desenvolvem agoes que visam a prestagao de servigos 

considerados de interesse publico, cujos resultados alcangados se revertem a 
propria sociedade". 

Analisando as entidades de terceiro setor no Brasil, Salomon (1997, 

p.346) conclui que: "[ ... ] o setor sem fins lucrativos brasileiro e fragmentado e 

heterogeneo. As numerosas organizagoes sao extremamente variadas [ ... ]". 

As organizagoes do Terceiro Setor nao devem deixar de lado, apesar de 

serem entidades sem fins lucrativos, a area administrativa, que devem manter urn 

controle rfgido sobre suas obteng6es de recursos, para que seus objetivos, suas 

metas sejam atingidas da melhor forma possfvel e sem problemas futuros 

principalmente na hora das prestagoes de contas sejam elas para os orgaos 

publicos que de onde geralmente vern os recursos como para a sociedade que e a 

area que necessita integralmente do servigo da instituigao. 

Porque Segundo DRUCKER (1994, XIV) as organizag6es sem fins 

lucrativos tern por objetivo provocar mudangas sociais. "[ ... ] sao agentes de 

mudanga humana. Seu produto e urn paciente curado, uma crianga que aprende, 

urn jovem que se transforma em urn adulto com respeito proprio; isto e, toda uma 

vida transformada." 

2.2 CARACTERiSTICAS DAS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS 

Considera-se muito dificil caracterizar o terceiro setor, devido 

principalmente as grandes diferengas entre as organizag6es. Todavia, Falconer 

(1999) identifica o terceiro setor no Brasil, apresentando as categorias de 

organizagoes que mais frequentemente sao identificadas: ( 1 ) o set or form ado por 

instituigoes religiosas e entidades ligadas a lgrejas, (2) as organizagoes nao-
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governamentais e novos movimentos sociais, (3) os empreendimentos "sem fins 

lucrativos" no setor de servigos, (4) o setor para-estatal e nascido sob a tutela do 

Estado e (5) o setor de fundagoes e entidades empresariais. 

Na Norma Brasileira de Contabilidade (NBC) T 10.19, o Conselho Federal 

de Contabilidade (CFC) define da seguinte forma as entidades sem fins lucrativos: 

" ... sao aquelas em que o resultado positive nao e destinado aos detentores do 

patrimonio lfquido e o Iuera ou prejufzo sao denominados, respectivamente, de 

superavit ou deficit". 

Pela definigao acima, verifica-se que o Grupo de Trabalho das Normas 

Brasileiras de Contabilidade do Conselho Federal de Contabilidade invocou dois 

aspectos fundamentais, a nao distribuiyao do eventual resultado positive e 

nomenclatura do resultado apurado. Entretanto, nao contemplam toda a 

complexidade e abrangencia desse segmento. 

Alias, as fundac;oes e as entidades sindicais e as associac;oes de c/asse, 

contempladas pelas NBC T 10.4 e NBC T 1 0.18, respectivamente, tambem sao, 

em sentido Jato, "entidades de fins nao lucrativos"; portanto, poderiam ser 

contempladas sob a mesma sigla, ou seja, "Entidades sem Finalidade de Lueras". 

lsso fica evidente quando a propria NBC T 10.19, item 10.19.1.5, cita que "essas 

entidades sao constitufdas sob a forma de fundagoes publicas ou privadas, ou 

sociedades civis, nas categorias sindicais, culturais, associagoes de classe, 

partidos pol fticos, ordem dos advogados, conselhos federais, regionais e 

seccionais de profissoes liberais, ... " (sem grifo no original). Reafirma o item 

1 0.19.1.: "por se tratar de entidades sujeitas aos mesmos procedimentos 

contabeis, devem ser aplicadas, no que couber, as diretrizes da NBC T 10.4 -

Fundagoes e NBC T 10.18 - Entidades Sindicais e Associagoes de Classe." 

Como normas tecnicas, convem mencionar, sao muito significativas as 

contribui<;6es apresentadas, especialmente as que tratam do reconhecimento das 

receitas e despesas. Nessas entidades, as principais fontes de recursos - as 

doagoes, subvengoes e contribuigoes -, nao guardam relagao direta com os custos 

e despesas, tao visfvel nas atividades empresariais. 
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A experiencia permite-nos afirmar que as receitas de muitas entidades 

sem fins lucrativos oscilam de forma totalmente desproporcional ao volume de 

custos e despesas, com superavits fantasticos em certos perfodos e com deficits 

em outros. 

Nesse sentido, faz-se necessaria, preliminarmente, caracterizar as 

entidades sem fins lucrativos, mesmo correndo o risco de, em fungao das 

limitagoes deste estudo, deixar-se de abordar particularidades importantes desse 

segmento como, por exemplo, as relacionadas com o marco legal do setor 

(isengoes, imunidades e outras). OLAK (1996, p. 45) identifica quatro como sendo 

as principais caracterfsticas dessas entidades: 

1. 0 Iuera ( superavit) nao e a sua razao de ser, mas um meio necessaria para 

garantir a continuidade e o cumprimento de seus prop6sitos institucionais; 

2. Seus prop6sitos institucionais, quaisquer que sejam suas preocupagoes 

especfficas, objetivam provocar mudangas sociais; 

3. 0 patrimonio pertence a sociedade como um todo ou segmento dela, nao 

cabendo aos seus membros ou mantenedores quaisquer parcelas de participagao 

economica no mesmo; 

4. As contribuigoes, doagoes e subvengoes constituem-se, normalmente, nas 

principais fontes de recursos financeiros, economicos e materiais das entidades 

sem fins lucrativos. 

0 autor, a partir dessas caracterfsticas, define as entidades sem fins 

lucrativos da seguinte forma: "sao instituigoes com prop6sitos especfficos de 

provocar mudangas sociais e cujo patrimonio e constitufdo, mantido e ampliado, a 

partir de contribuig5es, doagoes e subvengoes e que, de modo algum, se reverte 

para os seus membros ou mantenedores." 

2.3 A IMPORTANCIA DAS INSTITUit;OES DO TERCEIRO SETOR 

Peter Drucker (1993) destaca a importancia do terceiro setor para a 

formagao pessoal dos indivfduos em relagao a conscientizagao para a ajuda ao 
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proximo e para o aumento do bem-estar da populac;ao. 

Salomon (1993) afirma que "por mais que se vangloriem de sua 

flexibilidade, as organizac;oes nao-lucrativas continuam a ser organizac;oes. A 
medida que crescem em escala e complexidade, ficam vulneraveis a todas as 

limitac;oes que afligem outras instituic;oes burocraticas: indiferenc;a, criac;8o de 

obstaculos, rotinizac;ao e falta de coordenac;ao". 

Em vista de que o Estado nao consegue, hoje, cumprir o seu papel em 

sua totalidade e suprir as necessidades da populac;ao, o futuro nos mostra que 

esta dificuldade tende a aumentar como crescimento da populac;8o. 

No Brasil, o Estado, apresenta dificuldade de cumprir com suas 

obrigac;oes constitucionais, principalmente relacionado aos "direitos sociais a 

educac;ao, a saude, o trabalho, a moradia, o lazer, a seguranc;a, a previd€mcia 

social, a protec;ao a maternidade e a infancia, a assistencia aos desamparados" 

(CF, art. 6°). E de acordo com o crescimento da sociedade essas dificuldades s6 

tendem a aumentar. 

De acordo com Ramos (2003, p. 4) "[ ... ] a importancia do terceiro setor 

pode ser mensurada pela extensao de sua participac;ao na economia". E segundo 

Milani Filho (2004, p. 122) o terceiro setor: "[ ... ] mostra-se cada vez mais 

significative sob o aspecto econ6mico, nao somente no panorama nacional, mas 

em todo o mundo". 

2.4 A CONSTITUI<;AO E FUNCIONAMENTO DE ORGANIZA<;OES DO 

TERCEIRO SETOR 

As Entidades do Terceiro Setor, que sao pessoas jurfdicas de direito 

privado, podem ser constituidas de duas formas, Associac;oes ou Fundac;oes, 

conforms C6digo Civil Brasileiro, art. 44 Lei n° 10.406, de 10/01/2002, alterado 

pela Lei 10.825 de 22/12/2003. 
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2.4. FUNDAC0ES 

As fundagoes sao entes jurfdicos que tern como fator preponderante o 

patrimonio. Este ganha personalidade jurfdica e deve ser administrado de modo a 

atingir o cumprimento das finalidades estipuladas pelo seu instituidor. A partir da 

vigencia do C6digo Civil de 2002, somente podem ser constitufdas fundagoes para 

fins religiosos, marais, culturais ou de assistencia (paragrafo unico do art. 62). 

0 que quer dizer, que apenas um individuo pode criar uma Fundagao, nao 

necessitando que exista uma reuniao de pessoas, como acontece nas demais 

pessoas jurldicas. 

2.4.2 ASSOCIA<;OES 

As associagoes sao pessoas jurfdicas formadas pela uniao de pessoas 

que se organizam para a realizagao de atividades nao-economicas, ou seja sem 

finalidades lucrativas. 

Para a criagao de uma associagao, os associados devem seguir a 

legislagao pertinente constante no novo C6digo Civil Brasileiro, conforme segue 

abaixo: 

"Art. 53. Constituem-se as associagoes pela uniao de pessoas que se 

organizem para fins nao economicos." 

Art. 54. Sob pena de nulidade, o estatuto das associagoes contera: 

I - a denominagao, os fins e a sede da associagao. 

!1- os requisites para a admissao, demissao e exclusao de associados; 

Ill - os direitos e deveres dos associados; 

IV- as fontes de recursos para sua manutengao; 

V - o modo da constituigao e funcionamento dos 6rgaos deliberativos e 

administrativos; 

VI- as condigoes para a alteragao das disposigoes estatutarias e para a 

dissolugao." 

"Art. 55. Os associados devem ter iguais direitos, mas o estatuto podera 
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instituir categorias com vantagem especiais." 

"Art. 56. A qualidade de associado e intransmissfvel, se o estatuto nao 

dispuser o contrario". 

Paragrafo unico. Se o associado for titular de quota ou fragao ideal do 

patrimonio da associa<;ao, a transferencia daquela nao importara, de per si, na 

atribuigao da qualidade de associado ao adquirente ou ao herdeiro, salvo 

disposigao diversa no estatuto. 

Art. 57. A exclusao do associado s6 e admissfvel havendo justa causa, 

obedecido ao disposto no estatuto; sendo este omisso, podera tambem ocorrer se 

for reconhecida a existencia de motives graves, em deliberagao fundamentada, 

pela maioria absoluta dos presentes a assembleia geral especialmente convocada 

para esse fim. 

Paragrafo unico. Da decisao do 6rgao que, de conformidade com o 

estatuto, decretar a exclusao, cabera sempre o recurso a assembleia geral. 

Art. 58. Nenhum associado podera ser impedido de exercer direito ou 

fungao que lhe tenha sido legitimamente conferido, a nao ser nos casas e pela 

forma previstos na lei ou no estatuto. 

Art. 59. Competente privativamente a assembleia geral: 

I - eleger administradores; 

II - distibuir os administradores; 

Ill- aprovar as contas; 

IV- alterar o estatuto. 

Paragrafo unico. Para as deliberagoes a que se referem os incises II e IV e 

exigido o voto concorde de dais tergos dos presentes a assembleia especialmente 

convocada para esse fim, nao podendo ela deliberar, em primeira convocagao, 

sem a maioria absoluta dos associados, ou com menos de urn tergo nas 

convocagoes seguintes. 

Art. 60. A convocagao da assembleia geral far-se-a na forma de estatuto, 

garantindo a urn quinto dos associados o direito de promove-la. 

Art. 61. Dissolvida a associagao, o remanescente do seu patrimonio 

liquido, depois de deduzidas, se for o caso, as quotas ou fragoes ideais referidas 
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no paragrafo unico do art. 56, sera destinado a entidade de fins nao economicos 

designada no estatuto, au, omisso este, par deliberagao dos associados, a 

instituigao municipal, estadual au federal, de fins identicos au semelhantes. 

§ 1°. Par clausula do estatuto au, no seu silencio, par deliberagao dos 

associados, podem estes, antes da destinagao do remanescente referida neste 

artigo, receber em restituigao, atualizando o respectivo valor, as contribuigoes que 

tiverem prestado ao patrimonio da associagao. 

§ 2°. Nao existindo no Municipio, no Estado, No Distrito Federal au no 

Territ6rio, em que a associagao tiver sede, instituigao nas condig6es indicadas 

neste artigo, o que remanescer do seu patrimonio se devolvera a Fazenda do 

Estado, do Distrito Federal au da Uniao. 

2.5 CONSESSAO DE REGISTROS E TiTULOS POR ORGAOS 

GOVERNAMENTIAS DE AMBITO FEDERAL 

Ap6s a sua constituigao, a entidade sem fins lucrativos pode requerer 

tftulos, registro, certificados e qualificagoes. Para solicitar esses enquadramentos 

legais, a entidade devera observar as requisitos necessarios a sua obtengao, bern 

como as obrigagoes decorrentes. 

Cada tftulo possui uma legislagao especffica que deve ser cumprida pela 

entidade interessada em obte-lo, ressalvando-se que nem todos as tftulos sao 

cumulativos (se pode ter urn nem sempre pode ter outro). 

Os objetivos para concessao de tftulos, qualificagoes e registros sao: 

1) Diferenciar as entidades que as possuem, inserindo-as num regime 

jurfdico especffico; 

2) Demonstrar a sociedade que a entidade possui credibilidade; 

3) Facilitar a captagao de investimentos privados e a obtengao de 

financiamentos; 

4) Facilitar o acesso a beneffcios fiscais; 

5) Possibilitar o acesso a recursos publicos, assim como a celebragao 

de convenios e parcerias com o Poder Publico e; 
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6) Possibilitar a utilizagao de incentives fiscais pelos doadores. 

Segundo Violin (2002, p. 195) "todos sao tftulos concedidos a pessoas 

jurfdicas de direito privado, devidamente constitufdas, em forma de associagoes e 

fundagoes privadas, nos termos da legislagao civil, os quais permitem a 

concessao de beneffcios as entidades qualificadas, via subvengoes, auxflios, 

convenios, contratos de gestae, termos de parceria, etc". 

Assim considera-se como principais Htulos, registros e certificados: 

a) Titulo de Utilidade Publica Federal (UPF); 

b) Registro no Conselho Nacional de Assistencia Social (CNAS); 

c) Certificado de Entidade Beneficente de Assistencia Social (Cebas); 

d) Qualificagao como Organizagao Social (OS); 

e) Qualificagao como Organizagao da Sociedade Civil de Interesse Publico 

(Oscip). 

2.5.1 TiTULO DE UTILIDADE PUBLICA 

E a declaragao outorgada pelo Ministerio da Justiga a entidade que 

desenvolve atividades uteis ao publico, de relevante valor social, que realiza o 

bern em prol da coletividade, e que cumpre os requisites legais para fazer jus a tal 

titulagao. 

Conforme Violin (2002, p. 195) o Tftulo de Utilidade Publica Federal e 

disciplinado pela Lei n° 91/35, regulamentada pelo Decreta n° 50.517/61 e Decreta 

n°. 60.931/1967. 

Essas normas se aplicam as entidades sem fins lucrativos, constitufdas no 

pals, com personalidade jurfdica, que tenham estado em funcionamento regular 

nos ultimos tres anos, que sirvam desinteressadamente a coletividade, que nao 

remunerem, par qualquer forma, a diretoria, sendo que esta deve possuir 

idoneidade moral comprovada que nao distribuam Iueras, bonificagoes ou 

vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados; e que comprovadamente 

promovam a educagao ou exergam atividades cientfficas, culturais, artfsticas ou 
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filantr6picas. 

Sao direitos das entidades portadoras do tftulo de utilidade publica federal: 

a) Receber doa96es da Uniao; receber receitas das loterias federais; 

realizar sorteios; ser isentas de recolher a cota patronal para o INSS; 

b) Permitir que pessoas ffsicas e jurfdicas pudessem deduzir do 

Impasto de Renda da sua doa9ao. 

Segundo Alves (2005) a vantagem em se obter o Titulo de Utilidade 

Publica consiste no fato de poder oferecer dedu9ao fiscal no impasto de Renda, 

em doa96es de pessoas jurfdicas; de ter acesso a subven96es e auxflios da Uniao 

e suas autarquias; ter possibilidade de realizar sorteios, desde que autorizado pelo 

Ministerio da Fazenda. 

Alem disso, tambem o portador deste titulo pode requerer ao INSS a 

isen98o da cota patronal observada os demais requisites necessaries e ainda 

receber como doa96es os bens apreendido, abandonados ou disponfveis 

administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

Contudo, as entidades portadoras do tftulo de utilidade publica 

apresentam como obriga96es a necessidade de apresentar anualmente (ate o dia 

30 de abril) ao Ministerio da Justi9a urn relat6rio circunstanciado de atividades e 

demonstra9ao das receitas e despesas realizadas no perfodo. Caso parte das 

receitas tenha sido fruto de subven9ao da Uniao, o relat6rio deve ser 

acompanhado da prova de publica96es das demonstra96es financeiras (Alves, 

2005). 

2.5.2 REGISTRO NO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 

(CNAS) 

0 registro no CNAS e urn pre-requisito para a obten9ao do Cebas, descrito 

no Quadro 3, que visa reconhecer aquelas entidades que se caracterizam pelo 

seu carater filantr6pico. Esse certificado tambem deve ser solicitado ao Conselho 

Nacional de Assistencia Social, sendo que, semelhante ao tftulo de Utilidade 

Publica Federal, s6 sera concedido aquelas entidades que possuam mais de tres 
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anos de existencia legal. 

Segundo Alves (2005) o Registro no Conselho Nacional de Assistencia 

Social (CNAS) e regido pela lei n° 8.742/1993; Res. CNAS 31/1999 e destina-se 

as entidades sem fins lucrativos, legalmente constituldas, que promovam as 

seguintes atividades: 

- protegao a familia, a maternidade, a adolescencia e a velhice; amparo as 

criangas e aos adolescentes carentes; 

- agoes de prevengao, habilitagao, reabilitagao e integragao a vida comunitaria de 

pessoas portadoras de deficiencia; 

- integragao ao mercado de trabalho; 

- assistencia educacional ou de saude; 

- desenvolvimento da cultura; 

- atendimento e assessoramento aos beneficiaries da lei Organica da Assistencia 

Social e defesa e garantia de seus direitos. 

Alem disso, para a obtengao desse registro as entidades nao podem 

distribuir resultados e nao remunerem diretores, conselheiros, s6cios, instituidores, 

benfeitores ou equivalentes. Assim como, apliquem suas rendas, recursos e 

eventual resultado integralmente no territ6rio nacional e na manutengao e no 

desenvolvimento de seus objetivos institucionais; que em caso de dissolugao ou 

extingao destinem o patrimonio remanescente a entidade congenere registrada no 

CNAS ou a utilidade publica. 

Esse registro possibilita o acesso a recursos publicos por meio de 

subvengoes ou convenios como CNAS e fundos. 

2.5.3 CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL 

(CEBAS) 

0 Certificado de Entidade Beneficente de Assistencia Social e o tftulo 

outorgado pelo Conselho Nacional de Assistencia Social (CNAS), 6rgao vinculado 

ao Ministerio do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, as entidades que 

comprovem o desenvolvimento de atividades de assistencia social. 
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A obtenc;ao deste certificado e regulamentada pelas seguintes leis e 

decretos: Lei n°. 8. 7 42/1993, Decreta n°. 2.536/1998, Decreta n°. 3.504/2000, 

Decreta n°. 4.381/2002, Decreta n°. 4.499/2002, Res. CNAS 177/2002, Res. 

CNAS 2/2002 e Res. CNAS 107/2002. 

As normas legais definem que para obter o certificado a entidade deve 

possuir como finalidade o desenvolvimento de uma das seguintes atividades: (a) 

proteger a familia, a infancia, a maternidade, a adolescencia e a velhice; (b) 

amparar criangas e adolescentes carentes; (c) promover agoes de prevengao, 

habilitagao e reabilitagao de pessoas portadoras de deficiencia; (d) promover, 

gratuitamente, assistencia educacional ou de saude; (e) promover a integragao ao 

mercado de trabalho e; (f) promover o atendimento e o assessoramento aos 

beneficiarios da Lei Organica da Assistencia Social e a defesa e garantia dos seus 

direitos. 

Segundo a legislagao este certificado aplica-se as entidades sem fins 

lucrativos, legalmente constitufdas no pals e em efetivo funcionamento, nos tres 

anos anteriores a solicitagao do Certificado. Alem disso, elas devem: 

- atuar no sentido de proteger a familia, a maternidade, a infancia, a adolescencia 

e a velhice. 

- ampar criangas e adolescentes carentes; 

- promover agoes de prevengao, habilitagao e reabilitagao de pessoas portadoras 

de deficiencia; 

- promover gratuitamente assistencia educacional ou de saude; 

- promover a integragao ao mercado de trabalho; 

Para obtengao deste certificado as entidades devem estar previamente 

inscritas no Conselho Municipal de Assistencia Social do municipio de sua sede, 

se houver, ou no conselho correspondente no ambito estadual e que estejam 

previamente cadastradas no CNAS. Tambem nao podem distribuir resultados e 

nao remunerar diretores, conselheiros, s6cios, instituidores, benfeitores ou 

equivalentes. 

Com relagao aos recursos, elas precisam aplicar suas rendas e eventuais 

resultados integralmente no territ6rio nacional para a manutengao e 
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desenvolvimento de seus objetivos institucionais. E necessaria aplicar as 

subvenc;oes e doac;oes recebidas nas finalidades a que estejam vinculadas e, 

anualmente, pelo menos 20% da receita bruta em gratuidade, cujo montante 

nunca sera inferior a isenc;ao de contribuic;oes sociais usufrufdas. 

Alves (2005) destaca que as recursos obtidos nao constituam patrim6nio 

de indivfduo au de sociedade sem carater beneficente de assistencia social e que 

sejam declaradas de utilidade publica federal. Assim, em caso de dissoluc;ao au 

extinc;ao o patrimonio remanescentes deve ser destinado a entidade congenere 

registrada no CNAS au a entidade publica; 

Com todas essas caracterfsticas, o portador do Certificado de Entidade 

Beneficente de Assistencia Social pode requerer a isengao de recolhimento da 

conta patronal da contribuigao previdenciaria, da Cofins e do Pis. 

Todavia, a entidade necessita apresentar algumas obrigac;oes perante ao 

Ministerio do Desenvolvimento Social e Combate a Fame para a manutenc;ao 

deste titulo. Os documentos e requerimentos devem ser apresentados ao CNAS 

quando e solicitada a concessao au renovac;ao do Cebas, que e valido par tres 

anos. Entre esses documentos, encontram-se as Demonstrac;oes Contabeis, 

relativas aos tres ultimos exerclcios, sendo que essas devem ser submetidas a 
auditoria independente, dependendo do valor das receitas brutas da entidade. No 

caso de isenc;ao da cota patronal da contribuic;ao de previdenciaria, outros 

documentos especfficos devem ser apresentados anualmente (ate o dia 30 de 

abril) ao INSS, como o relat6rio das atividades que foram realizadas no ana 

anterior. 

2.5.4 QUALIFICACAO COMO ORGANIZACAO SOCIAL (OS) 

A qualificac;ao como organizac;ao social OS e disciplinada pela Lei n° 

9.637/1998 e esta inserida no Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, 

documento elaborado pelo Ministerio da Administrac;ao Federal e Reforma do 

Estado- MARE (atualmente suas atribuic;oes sao do Ministerio do Planejamento e 

Orc;amento) e aprovado pel a Camara de Reforma do Estado em 1995. 
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Por meio desta Lei as organizagoes sociais podem receber recursos 

orgamentarios e bens publicos necessaries ao cumprimento do contrato de 

gestae. Entende-se por contrato de gestae o instrumento firmado entre o Poder 

Publico e a entidade qualificada como organizayao social, com vistas a formagao 

de parceria entre as partes para fomento e execugao de atividades que sejam 

dirigidas ao ensino, a pesquisa cientffica, ao desenvolvimento tecnol6gico, a 
protegao e preservagao do meio ambiente, a cultura e a saude, atendidos aos 

requisites previstos na Lei. 

2.5.5 QUALIFICACAO COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE 

INTERESSE PUBLICO - OSCIP 

Os estatutos das pessoas jurfdicas interessadas no titulo de OSCIP 

devem center a observancia dos princfpios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade, economicidade e eficiencia. Alem disso, tambem 

precisam apresentar praticas de gestae administrativa que cofbam a obtengao de 

privilegios em decorrencia de participagao nas decisoes. Devem constituir o 

conselho fiscal com amplos poderes de fiscalizagao. 

Tambem precisam fazer a previsao de que na dissolugao da entidade o 

seu patrimonio Hquido sera transferido para outra OSCIP; a previsao de que na 

perda da qualificagao o seu acervo patrimonial adquirido com recursos publicos 

durante a qualificagao sera transferido a outra OSCIP; a possibilidade de instituir 

remuneragao aos dirigentes executives da entidade e seus prestadores de 

servigos, respeitados os valores de mercado; e varias normas de prestagao de 

contas fixadas no inc. VII do art. 4° da Lei n° 9. 790199. 

Como observa PAES (2001, p. 101 ), a Lei 9. 790199 determina as OSCIP a 
obrigatoriedade de prestagao de contas (art. 4°, VII, d) ao termino de cada 

exercfcio financeiro (art. 10, V) diretamente ao 6rgao estatal parceiro (Decreto 

3.100/99, art.12). 

A prestagao de contas sera instrufda com os seguintes documentos: 

relat6rios sobre a execugao do objeto do Termo de Parceria, contendo 
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comparative entre metas propostas e os resultados alcangados; demonstrative 

integral da receita e da despesa realizada na execw;ao; parecer e relat6rio de 

auditoria, nos casas em que o montante de recursos for maior ou igual a R$ 

600.000,00; e entrega do extrato da execw;ao flsica e financeira, conforme modelo 

estabelecido no art. 18 do Decreta no 3. 100/99. 

2.5.6 SiNTESE DAS OBRIGAt;QES GERAIS DAS ENTIDADES SEM FINS 

ECONOMICOS 

As Entidades Sem Fins Lucrativos precisam encaminhar a Receita Federal 

do Brasil algumas declara<;oes obrigat6rias perante a Receita Federal do Brasil, 

como segue no quadro 1 . 
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Quadro 1 - Sintese das obrigag6es junto a Receita Federal do Brasil das 

entidades sem fins lucrativos 

~ ~::~:~;:.-· -·-· -.-.-.-~~~~a:i:::ar::.:c::~-=~:T::::i::-l 
I DIP J (Declara9ao [5e _____ _9~!'!_1!' ____________________________ ~---------------------j 

i Todas as entidades sao imunes ou II I 
11nforma96es Economico- . Anual 1 

1 tsentas 1 

~-E!§_~l~_Q.§_f~_§_~.Q§_J~ri9_l9.§1_ -----------------------------------------------------------+---------------------------------J 
I I 

I 
1 

- Entidades imunes ou isentas que j 

tenham pagado ou creditado j 

I rendimentos que sofreram reten9ao I 

I Ill 1 DIRF (Declara9ao De do lmposto de Renda na Fonte 

[lmposto De Renda Retido I (IRF) ou que tenham efetuado [ Anual 

i Na Fonte) reten9ao da CSSL, da Cofins e da 1 

contribui98o para o PIS/Pasep 
.

Ill II 

I sobre os pagamentos efetuados a 

1

1 I 

I
I I 

outras pessoas jurfdicas. _j 
i DCT-F--(D_e_c_la_r_a_9_a~o--D-e----+----------- I I 

1 - Todas as entidades imunes ou I I 
i Debitos e Creditos 1 • 

1 
Mensal ou Semestral i 

I Tributaries Federais l'sentas. I l 
-------: 

1 DACON (Demonstrative De I 1 

1 - Todas as entidades imunes ou \ Trimestral ou 1 

i Apura98o De Contribui96es l 
! isentas 1 Semestral 1 l __ §_Q_g_C!j~ ______________________________ j _____________________________________________________ L _____________________________ __j 

Fonte: Alves (2005) 

Alem disso, as entidades sem fins lucrativos tambem precisam 

apresentar informag6es ao Ministerio do Trabalho e Emprego. 0 Quadro 2 

apresenta a sintese das declarag6es e a periodicidade que precisam ser 

entregues neste 6rgao. 
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Quadro 2 - Sintese das obrigac;oes junto ao Ministerio do Trabalho e Emprego das 

entidades sem fins lucrativos 
~-------------------------------------~--- -EntiCiades sem-tTn-sTuc-rativos-------r-~-------------------l 
i Obrigac;oes 
1 • estao sujeitas a essas obrigac;oes Periodicidade 
: Gera1s 
1----------------------------- _g~r~J~-----------------------~------1 __________________ _ 
! RAIS (Rela9ao Anual de - Todas as entidades, imunes ou 1 

i I Anual 
, lnforma 6es Sociais · isentas com ou sem funcionarios. 
i GFIP (Guia De ~ 
I Recolhimento do FGTS e - Todas as entidades, imunes ou I f 

1

1:

1

, lnformar-nes a Prevt"de~nct·a · t f · , · 1, Mensa! J y~ 

1

1sen as com ou sem unctonanos. 

i Social) . _1_----~--
Fonte: Alves (2005) 

Como forma de reconhecimento da importancia do trabalho prestado pelas 

entidades civis de assistencia social, o Governo lhes concede os tftulos acima 

descriminados, seguindo os requisites legais, assim proporcionando beneffcios 

como a imunidade e a isengao de tributes e a possibilidade do recebimento de 

recursos publicos, por meio de convenios, contratos, subvenc;oes sociais, auxflios, 

doagoes e termos de parceria. 

2.6 A TRIBUTACAO DO TERCEIRO SETOR 

As entidades do Terceiro Setor podem receber imunidade tributaria. A 

imunidade tributaria e uma limitayao constitucional ao poder de tributar, vez que 

esta contida de forma expressa pela Constituigao Federal. Logo, tal observancia, 

significa dizer que a pessoa ou o bem descrito pela Magna Carta nao podem 

sofrer tributagao, pois, ressalta-se novamente que, as imunidades, resguardam o 

equilibria federative, a liberdade polftica, religiosa, associativa, intelectual, da 

expressao, da cultura e do desenvolvimento econ6mico. 

0 disposto no artigo 150, VI, "c" da Constituic;ao Federal remete aos 

requisites previstos em lei, para que as instituigoes de educagao e de assistencia 

social sem fins lucrativos fagam jus a imunidade tributaria. 

No que se refere a configuragao da imunidade, o art. 14 do C6digo 
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Tributario Nacional, constitui-se em lei complementar. Esses requisites 

configuradores da imunidade e constantes do art. 14 do C6digo Tributario Nacional 

sao: 

I - nao distribuirem qualquer parcela de seu patrim6nio ou de suas 

rendas, a titulo de lucre ou participagao no seu resultado; 

II - aplicarem integralmente, no Pafs, os seus recursos na manutengao 

dos seus objetivos institucionais; 

Ill - manterem escrituragao de suas receitas e despesas em livros 

revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidao. 

Gozam da imunidade dos impastos sobre o patrimonio, a renda e os 

servigos, desde que relacionados com as finalidades essenciais das entidades 

sem fins lucrativos, uma vez que a Constituigao Federal de 1988 profbe a Uniao, 

os Estados, o Distrito Federal e os Municlpios institufrem impastos sobre: (art. 

150, VI). 

- temples de qualquer culto; 

- partidos politicos, inclusive suas fundagoes; 

- sindicato dos trabalhadores; 

- instituigao de educagao; 

- instituigao de assistencia social. 

E born frisar que a imunidade alcanga somente o patrim6nio, a renda e os 

servigos, desde que relacionados com as finalidades essenciais das entidades 

acima referidas. (Constituigao Federal/1988, art. 150, § 4°). 

De fato, a imunidade constitucional busca resguardar as atividades de 

interesse publico e por essa motivagao pretends nao onerar atividades que gerem 

beneffcios diretos a sociedade, sendo que muitas atividades restam por atender 

direitos fundamentais que seriam de obrigagao primordial do Estado atender, o 

que reforga mais ainda a aplicabilidade da imunidade ao terceiro setor. 
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A Constituigao Federal de 1988, por meio de seu artigo 195, § 7°. Atribuiu 

incompetencia a pessoas polfticas para a instituigao de contribuigao para a 

seguridade social incidente sobre as entidades beneficentes de assistencia social. 

Embora a norma faga mengao a isengao, ha uma imprecisao tecnica, pois, 

tratando-se de desoneragao concedida pelo Texto Constitucional, configura-se 

imunidade abrangendo contribuigoes, condicionada ao atendimento dos requisites 

estabelecidos em lei. 

MANICA (2005 p.285), entende que "a questao nao da margem a grandes 

discussoes. 0 § 7° do artigo 195 da CF/88, contem enunciado normative que 

delimita expressamente a competencia tributaria outorgada a Uniao, para que erie 

normas de incidencia de contribuigoes para a seguridade social, a partir da 

qualificagao expressa de determinada pessoa: as entidades beneficentes de 

assistencia social". 

2. 7 SISTEMA CONTABIL DAS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS 

Uma das duvidas mais frequentes dos dirigentes de entidades sem fins 

lucrativos e quanto a legislagao aplicavel a contabilidade das instituigoes que 

administram. Neste trabalho e citado o aspecto fundamental de aplicagao das 

praticas das normas com base na legislagao pertinente. 

0 principal diploma legal brasileiro sobre regulamentagao contabil e a Lei 

n°. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e suas atualizagoes que e aplicavel as 

sociedades an6nimas. 

No entanto, a Lei n°. 9.790, de 23.3.99, e sua regulamentagao inserem-se, 

como a legislagao que deve servir de parametro e de referenda para a 

contabilidade das entidades sem fins lucrativos, uma vez que as demonstragoes 

que a Lei n°. 9.790/99 exige as entidades tem suas estruturas estabelecidas na 

Lei das Sociedades An6nimas. 

Para as organizagoes do Terceiro Setor, o CFC, ao editar a Norma 

Brasileira de Contabilidade Tecnica no 10 (NBC T- 10), dos Aspectos Contabeis 

Especlficos em Entidades Diversas, das vinte que as compoes, dedicou cinco 
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itens. Este descrevem os criterios e procedimento especfficos de avaliagao, 

registro dos componentes e variagoes patrimoniais e da estruturagao das 

demonstragoes contabeis. Alem disso, apresenta as informagoes mfnimas a serem 

divulgadas em nota explicativa, como forma de orientar o atendimento as 

exigencias legais sabre procedimentos contabeis a serem cumpridos pelas 

pessoas juridicas de direito privado sem finalidade de Iueras. 

0 regulamento (Decreta n°. 3.100/99, art. 11, §2°, IV, V e VI) acrescentou 

aos demonstratives a Demonstragao das Origens e Aplicagoes de Recursos, a 

Demonstragao das Mutag6es do Patrimonio Liquido e as Notas Explicativas. Todas 

essas demonstragoes exigidas por lei e pelo regulamento sao tipicamente de 

contabilidade comercial e possuem estrutura definida na Lei n°. 6.404/76 e na 

NBC T 3 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), sendo que a 

Resolugao/CFC n°. 837/99 estabelece criterios e procedimentos especfficos de 

avaliagao, do registro contabil e das estruturas das Demonstragoes Contabeis das 

fundagoes. 

Alem da estrutura das empresas privadas, as entidades sem fins lucrativos 

tambem precisam atender determinadas sistematicas aplicaveis ao poder publico, 

atendendo a determinag6es da Lei n°. 4.320, de 17 de margo de 1964, sob 

argumento de que, por serem entidades de interesse social, prestam servigo 

publico, tornando-se coisa publica, portanto, devem ter tratamento contabil de ente 

publico. 

2.7.1 CONTAS: ORIGEM, FUNCAO, IMPORTANCIA E CLASSIFICACAO. 

A conta e a apresentagao grafica dos debitos e creditos dos fatos 

administrativos. Sua fungao e permitir que todos esses fatos sejam registrados, 

por meio de uma distribuigao de elementos patrimoniais em debitos e creditos. 

De acordo com Paes (1999, p. 288), a Lei n°. 6.404/76, em seus art. 178 e 

182, estabelece a classificagao das contas do Balango Patrimonial, que serao 

dispostas no Ativo, em ordem decrescente do grau de liquidez e, no Passivo, pela 

ordem decrescente do grau de exigibilidade. 

. ! 
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Por meio da Resolugao n°. 837/99, o Conselho Federal de Contabilidade 

aprovou a NBC T 10, que estabelece os aspectos contabeis especfficos da 

contabilidade aplicavel as fundagoes. Essa resolugao, nao tem forga de lei, por 

isso nao obriga as fundagoes (pessoas jurfdicas de direito privado) ao seu fiel 

cumprimento. Contudo, ha a obrigatoriedade quanta a sua observagao, por se 

tratar de normas e procedimentos tecnicos que foram estabelecidos em vista da 

inexistencia da legislagao. 

A seguir serao demonstrados os procedimentos de escrituragao das 

praticas contabeis praticadas pelas Entidades do Terceiro Setor no Brasil. 

Em alguns aspectos, os procedimentos, diferem dos utilizados para as 

demais entidades juridicas, conforme disciplinado pelas Normas Brasileiras de 

Contabilidade (NBC T 1 0.4 - Fundagoes e NBC T 1 0. 19 - Entidades sem 

finalidades de Iueras), elaboradas pelo Conselho Federal de Contabilidade. 

As citadas NBCs reconhecem que essas entidades sao diferentes das 

demais e recomendam a adogao de terminologies especificas para as contas de 

Lueras, Capital e para a denominagao da Demonstragao do Resuitado, com a 

finalidade de adequagao dessas terminologies ao contexte das referidas 

entidades. 

Abaixo seguem comentarios dos grupos e subgrupos de contas em 

relagao a Contabilidade do Terceiro Setor. As normas citadas apresentam o 

detalhamento das contas para este segmento, podendo ser analisadas no Anexo. 

2.7.1.1 Ativo Circulante e Realizavel a Longo Prazo 

As contas do Ativo Circulante e Realizavel a Longo Prazo tem o mesmo 

tratamento contabil que recebem nas sociedades comerciais. A movimentagao 

bancaria deve ser objeto de contabilizagao apurada, para que nao haja diferengas 

entre o registro contabil e a realidade espelhada nos extratos bancarios. 

Quanta ao caixa, se necessaria, a entidade pode constituir um fundo fixo 

para pagamento de pequenas despesas. 
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2. 7 .1.2 Ativo Permanente 

Normalmente as entidades recebem ou adquirem recursos m6veis ou 

im6veis, que se destinam exclusivamente ao desempenho operacional das 

atividades, esses bens devem ser contabilizados no grupo Ativo Nao Circulante, e 

a contabilizac;ao deve ser feita pelo custo de aquisic;ao, consoante os prindpios 

fundamentais de contabilidade. 

Quanta a entidade recebe bens par meio de doac;ao, onde normalmente 

nao ha urn custo efetivo desse bern, portanto, a entidade deve contabilizar o custo 

pelo valor que foi despendido pelo doador, ou imputar-se ao bern urn valor que, 

teoricamente, foi pago pelo mesmo. 

Ao Iongo do tempo, deve ser realizada a reavalia<;ao desse ativo, que tern 

por objetivo corrigir as distorc;6es provocadas pela infla<;ao ou par oscilac;oes 

significativas do mercado. 

2.7.1.3 Passivo Exigivel a Longo Prazo 

A contabiliza<;ao das obrigac;6es deve ser feita nos mesmos moldes das 

sociedades comercias. A principal adaptac;ao, decorrente justamente da forma da 

ac;ao das entidades de interesse social, ocorre quando e firmado convenio com 

terceiros. 

Par meio de convenios a entidade recebe recursos financeiros, que sao 

aplicados em suas atividades finalisticas, com a obrigac;ao de ao final, prestar 

contas mediante comprovac;ao dos custos incorridos. Ao mesmo tempo em que ha 

o ingresso de recursos (acrescimo do Ativo), haem contrapartida, a obrigac;ao em 

relac;ao aquela verba (aumento do Passive), que nao e em momenta algum, 

propriedade da entidade, mas esta ao seus cuidados, que sera sujeito de 

prestac;ao de contas junto ao 6rgao repassador. 
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2. 7.1.4 Patrimonio liquido 

As entidades sem fins lucrativos devem ter em seus demonstratives a 

conta Deficit ou Superavit e nao Lueras ou Prejufzos Acumulados, pois o objetivo 

da propria entidade ja demonstra que ela nao pode ter Iueras, conforme art. 1 0 da 

Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, devera ser aplicado integralmente na 

manutengao e no desenvolvimento dos objetivos sociais da entidade. 

De acordo com Martins (1990, p.136) "[ ... ] pela sua propria natureza, nao 

se utilizam as expressoes "Iuera" ou "prejuizo" nessas instituigoes, sendo 

substitufdas par "superavit" e "deficit". Da mesma forma, e a conta de Capital pela 

conta de Patrimonio Social. 

Conforme NBC T 1 0.4.4.2 - A conta Capital, deve ser substituida pel a 

conta Patrimonio Social e a conta Lueras ou Prejuizos Acumulados, pela conta 

Superavits ou Deficits Acumulados. 

2. 7.2 DEMONSTRACOES FINANCEIRAS A SEREM ADOTADAS PELAS 

ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR 

As demonstragoes contabeis exigidas pelas normas emanadas pelo CFC 

para entidades do Terceiro Setor sao: o Balango Patrimonial, a Demonstragao do 

Superavit ou Deficit do Exercfcio, a Demonstragao das Mutagoes do Patrimonio 

Social e a Demonstragao das Origens e Aplicagoes de Recursos. Sendo estas 

elaboradas de acordo com a NBC T 3, que estabelece o conceito, conteudo, 

estrutura e a nomenclatura das demonstragoes contabeis. 

2.7.2.1 Balan~o Patrimonial 

0 Balango Patrimonial, segundo Campiglia (1997, p. 35), e um 

"instrumento elaborado para evidenciar a situagao financeira da instituigao, 

empresa ou entidade, em determinada data, com seus elementos monetariamente 

expresses e tecnicamente intitulados e classificados". 
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Os elementos que compoem essa demonstrac;ao sao o Ativo, o Passive e 

o Patrimonio Liquido. Conforme Campiglia (1997, p. 37), "a natureza diversa dos 

elementos indica fungoes que transcendem o falso suposto de que o balanc;o nada 

mais e do que o simples resume geral dos saldos das contas escrituradas nos 

registros anaHticos de contabilidade da instituic;ao". 

0 Balanc;o e a demonstrac;ao que encerra a sequencia dos procedimentos 

contabeis de um determinado exerclcio. Sando assim, e a pec;a da qual os 

usuaries extraem informagoes sabre a situac;ao patrimonial e financeira da 

entidade em um determinado momenta. 

0 Balanc;o evidencia os recursos que a entidade possui: os de natureza 

circulante, os de natureza nao circulante, aqueles que estao realmente disponfveis 

para a entidade e aqueles sabre os quais ela possui direitos. Entre asses direitos 

devem ser inclufdos os realmente de fato, e nao os valores que poderao vir por 

liberdade eventuais. Por outre lado, evidencia o nfvel de endividamento da 

entidade, tanto a curta como Iongo prazo, alem de apresentar o nivel de 

comprometimento do patrimonio, mostrando a parcela do patrimonio que esta 

comprometida com terceiros e o quanta pertence a propria entidade. 

2. 7 .2.2 Demonstra~ao De Superavit ou Deficit do Exercicio 

Segundo a NBC T 3, item 3.3.1.1., "e a demonstrac;ao contabil destinada a 

evidenciar a composigao do resultado formado num determinado perfodo de 

operac;oes da entidade". 

Assim, tem-se que a Demonstrac;ao de Resultado comunica qual o 

resultado - receitas menos custos e despesas - que uma organizac;ao obteve 

durante determinado perfodo refletindo o empenho dos gestores na utilizagao dos 

recursos que lhes foram confiados. 

A Norma do CFC, que trata das demonstrac;oes contabeis para 

organizac;oes do Terceiro Setor, determina a alterac;ao da nomenclatura da linha 

final do resultado, que a NBC T 3 chama de resultado lfquido do perlodo, e a Lei 

n°. 6.404/76, em se art. 187, VII, chama de lucre ou prejulzo do exercfcio, para 
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superavit ou deficit do perfodo. 

Essas duas express6es revestem-se de importancia tendo em vista que o 

que se tern, na realidade, e um resultado positive ou negative, que o senso 

comum determina de lucro ou prejufzo pelo confronto de receitas com despesas 

de determinado empreendimento, enquanto superavit ou deficit esta ligado a 
orgamentagao de recursos para esse ou aquele empreendimento. 

2.7.2.3 Demonstra~ao das Origens e Aplica~oes de Recursos 

Com a Lei n°. 6.404/76, foi criada a Demonstragao de Origens e 

Aplicag6es de Recursos - DOAR, que tern como objetivo principal demonstrar a 

variagao do Capital Circulante Uquido (Ativo Circulante menos Passivo Circulante) 

durante o exercfcio, assim como a origens dessas variag6es. 

Para Martins (1998, p. 48), "a Demonstragao de Origens e Aplicag6es de 

Recursos- DOAR e diflcil entendimento para as pessoas nao bastante afeitas a 
tecnica contabil ou a administragao financeira e tem-se tido, no mundo inteiro, 

certa dificuldade de entendimento, porque, muitas vezes, a empresa produz 

grandes valores de resultado, mas esse resultado traz capital circulante liquido 

insuficiente para a cobertura das necessidades da empresa." 

A legislagao societaria brasileira exige a Demonstragao das Origens e 

Aplicag6es de Recursos para todas as Sociedades An6nimas abertas e 

Sociedades An6nimas de capital fechado com Patrim6nio Uquido superior a 

R$600.000,00 (Seiscentos mil reais). 

A Portaria n°. 55-PGJ, de 26 de fevereiro de 1996, comentada em t6pico 

especffico, exige a apresentagao dessa demonstragao para as entidades em 

razao da relevancia das informag6es que dela podemos extrair. E e por meio da 

DOAR que sao analisados aspectos importantes, como a correta aplicagao de 

recursos em itens nao circulantes. 
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2.7.2.4 Notas Explicativas 

As Notas Explicativas surgiram a partir da necessidade de evidenciagao 

cada vez maior, relativamente as demonstragoes financeiras, de forma a atender 

as necessidades igualmente crescentes e que tenham importancia para os 

diversos usuarios das demonstragoes contabeis. 

Como completo as demonstrag6es financeiras, a resolugao estabelece 

que as que as notas explicativas devem incluir informag6es de natureza 

patrimonial, econ6mica, financeira, legal, fisica e social. 

De acordo como §4°., art. 176 da Lei n°. 6.404/76, as Notas explicativas 

podem constituir-se de notas descritivas, quadros anaHticos ou demonstragaes 

contabeis necessarias para esclarecimento da situagao patrimonial e dos 

resultados do exercicio. No §5° do mesmo artigo sao relacionadas, de forma 

exemplificativa, algumas situag6es em que as notas devem ser inclusas nas 

demonstragoes financeiras: 

a) os principais criterios dos elementos patrimoniais, especialmente 

estoques, dos calculos de depreciagao, amortizagao e exaustao, de constituigao 

de provisoes para encargos ou riscos, e dos ajustes para atender a perdas 

provaveis na realizagao de elementos do ativo; 

b) os investimentos em outras sociedades, quando relevantes; 

c) aumento de valor de elementos do ativo resultante de novas avaliagoes; 

d) os onus reais constitufdos sobre elementos do ativo, as garantias 

prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes; 

e) a taxa de juros, as datas de vencimento e as garantias das obrigag6es 

a Iongo prazo; 

f) ( ... ) 

h) os ajustes de exercfcios anteriores; 

i) os eventos subsequentes a data do encerramento do exercicio que 

tenham, ou possam vir a ter, efeito relevantes sobre a situac;ao financeira e os 

resultados futuros da companhia. 

Mais especfficas para as entidades sem fins lucrativos seriam as: a) as 
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pnnc1pais atividades desenvolvidas pela fundagao; b) as principais praticas 

contabeis adotadas; c) os investimentos relevantes efetuados no perfodo e os 

anteriormente existentes; d) a origem e natureza das principais doagoes e outros 

recursos de valor significativo; e) os detalhes dos financiamentos a Iongo prazo; f) 

os detalhes das contingencias na data do encerramento do exercfcio e dos 

provaveis efeitos futuros. 

No capitulo seguinte sera demonstrado o estudo de caso dentro de uma 

Entidade Sem Fins Lucrativos, que tera como objetivo demonstrar o mais claro 

possfvel como funciona pelo menos parte da teoria aqui demonstrada na pratica. 
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3. ESTUDO DE CASO: INSTITUICAO SEM FINS LUCRATIVOS 

Com o objetivo de demonstrar a importancia de se ter uma evidenciagao 

contabil no ambito das Entidades do Terceiro Setor, foi realizado uma pesquisa em 

uma Entidade Sem Fins Lucrativos, onde buscou a identificagao da evidenciagao 

contabil. 

3.1 APRESENTACAO DA ENTIDADE 

A Entidade foi criada a partir da necessidade da existencia de uma 

entidade formalmente constitulda para gerenciar e executar as agoes deliberadas 

nas reunioes plenarias dos F6runs realizados no Parana. A Entidade, pessoa 

jurldica de direito privado, sem fins lucrativos, com autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial, que par questoes de protegao a imagem seu nome nao 

sera apresentado. 

A Entidade atende pessoas em estado de risco social e pessoal, 

especialmente as que vivem (e sobrevivem) da coleta de lixo, residindo em areas 

de ocupagao e em periferias, tendo como principal fonte de renda a venda do 

material reciclavel coletado nas ruas. Atualmente sao acompanhados cerca de 30 

(trinta) arranjos coletivos de catadores localizadas em Curitiba, Regiao 

Metropolitana e Literal, alem de 29 municfpios da Bacia do Parana Ill, par meio de 

um escrit6rio administrative em Foz do lguagu, envolvendo ao todo, direta e 

indiretamente, aproximadamente 2.000 (duas mil) famflias, e com cerca de 6.000 

(seis mil) criangas e adolescentes. 

A Entidade existe ha mais de 3 (tres) a nos desenvolvendo diversos 

projetos e discussoes direcionadas para a inclusao social, geragao de renda, 

desenvolvimento da S6cio Economia Popular Solidaria, erradicagao o trabalho 

infantil e Conservagao do Meio Ambiente. Assim como, tambem desenvolve 

projetos e discussoes para a participagao ativa nas frentes que buscam inserir os 

catadores de materiais reciclaveis de maneira mais justa em toda cadeia gerada. 

E ainda, par meio de diversas parcerias, entre elas o Ministerio Publico do 
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Trabalho, apresenta propostas ao Poder Publico para efetiva participa9ao dos 

catadores nos pianos de gestao de resfduos s61idos municipais, promovendo 

assim o reconhecimento desta esfera e tambem de toda sociedade. 

3.2 OS MECANISMOS DE CAPTA«;AO DE RECURSOS 

As formas de capta9ao de recursos para custeio da Entidade sao 

decorrentes de doa9oes de pessoas ffsicas e jurfdicas e de bazares. Alem disso, a 

entidade apresenta projetos especfficos para determinados 6rgaos 

Governamentais e Nao-Governamentais, considerados parceiros. Quando 

aprovados esses projetos, o custeamento pelo parceiro ocorre ate sua finaliza9ao, 

independente do perfodo de funcionamento. 

3.3 COMO E REALIZADO 0 PROJETO 

A Entidade possui cadastre no Sistema lnformatizado do Governo Federal 

(Siconv) no qual sao registrados todos os atos relatives ao processo de 

operacionaliza9ao das transferencias de recursos por meio de convenios, desde a 

sua proposi9ao e analise, passando pela celebra9ao, libera9ao de recursos e 

acompanhamento da execu9ao, ate a presta9ao de contas. 

E por meio do Siconv que o Governo disponibiliza o Or9amento da Uniao. 

Assim quando a Entidade apresenta interesse em celebrar convenio a mesma 

deve apresentar proposta de trabalho no Siconv, em conformidade com o 

programa e com as diretrizes disponfveis no sistema. Uma vez aceita, a proposta 

passa a denominar-se Plano de Trabalho, que eo documento por meio do qual o 

gestor define como o objeto do convenio ou contrato de repasse deve ser 

realizado. 

3.4 DEFINICAO DAS CONTAS CONTABEIS 

Para defini9ao das contas contabeis, a Entidade adota a sequencia do 
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Plano de Contas regulamentado pela Lei n° 6.404/76 e, em conformidade com a 

NBC T 10.4 e 10. 9, que sao dispostas, no Ativo, em ordem decrescente do grau 

de liquidez e, no Passive, pela ordem decrescente do grau de exigibilidade. 

E por meio do modele institufdo pelo Manual de Prestagao de Contas 

elaborado pelo Conselho Federal de Contabilidade, foram incluidas as contas de 

Recursos de Projetos, no Passive, antes do grupo Exigivel a Longo Prazo, 

fazendo com que os recursos, recebidos e gastos, destinados a projetos nao 

alterem a Demonstragao do Resultado de Deficit ou Superavit do Exercfcio da 

Entidade. 

3.5 LOCA<;AO DOS RECURSOS E SUAS DEMONSTRACOES 

FINANCEIRAS 

Gada projeto tern urn objetivo definido e urn periodo pre-estabelecido para 

cumprir, portanto para ter uma visao melhor de cada urn, e utilizada uma tecnica 

bastante parecida com o sistema matriz/filial. Nessa tecnica, as despesas e 

receitas da entidade sao contabilizadas na "matriz" e para cada projeto abre uma 

"filial" ficticia. Gada projeto, representado uma "filial", e dessa forma os recursos 

destinados sao escriturados dentro de cada uma delas. 

Assim, a medida que a entidade necessitar de urn Balancete, uma relat6rio 

Razao, Diario apenas com dados da lnstituigao sem incluir os projetos, ela 

consegue, e visualiza com clareza obtendo somente dados da Entidade. E da 

mesma forma se trabalha com os projetos, cada urn tern o seu balancete, o seu 

relat6rio, a sua contabilidade, e assim, fica mais transparente a utilizagao de cada 

recurso destinado ao projeto. 

No final de cada perfodo e emitido o Balango da lnstituigao e de cada 

projeto, por ultimo sendo o Balango Consolidado, e seguindo a obrigatoriedade e 

emitido a Demonstragao do Superavit ou Deficit do Exerclcio, a Demonstragao das 

Origens e Aplicag6es de Recursos e por ultimo as Netas Explicativas em 

conformidade com a Legislagao Comercial. 
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3.6 PRESTACAO DE CONTAS 

Gada recurso recebido de forma restrita segue de infcio par meio de uma 

planilha orgamentaria. A lnstituigao, como comentado no item anterior, gerencia os 

gastos dos mesmos par meio da escrituragao contabil dentro da filial criada para 

ele, tendo controle diario dos gastos, par meio de balancetes e relat6rios auxiliares 

(Diario e Razao ). Quando se inicia o processo de prestagao de contas, seja ao 

Tribunal de Gontas da Uniao, quando os recursos foram repassados pela Uniao 

mediante convenios, ao Tribunal de Gontas dos Estados, convenio com recursos 

do Estado, ou para o Ministerio Publico, a Entidade ja tern todo o controle dos 

recursos gastos pelo projeto. 

As prestag6es de contas de recursos estatais devem ser feita diretamente 

ao 6rgao parceiro, par meio de relat6rio da execugao do objeto do Termo de 

Parceria, que deve canter a comparagao entre as metas e os respectivos 

resultados; alem disso, tambem deve haver o demonstrative da receita e da 

despesa realizadas; extrato da execugao ffsica e financeira publicado conforme a 

Lei 9.790/99. 

3. 7 TRIBUTACAO 

Parse trata de uma Entidade com a finalidade de assistencia social, faz 

jus a imunidade tributaria conforme disposto no artigo 150, VI, "c" da Gonstituigao 

Federal. Nao havendo necessidade de efetuar o pagamento dos impastos sabre 

renda, contrubuigao social, pis e cofins. 

Gontudo, ressalta-se que mesmo apresentando imunidade tributaria a 

Entidade necessita apresentar a declarag6es acess6rias que sao: Declaragao de 

lnformag6es Econ6mico-Fiscais da Pessoa Jurfdica (DIPJ), Declaragao de 

Impasto de Renda Retido na Fonte (DIRF), Declaragao de Debitos e Greditos 

Tributaries Federais (DGTF), Demonstrative de Apuragao de Gontribuuigoes 

Sociais (DAGON) a Receita Federal do Brasil e Relagao Anual de lnformagoes 

Sociais (RAIS) ao Ministerio do Trabalho. 
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Diante do estudo exposto, entende-se que, a !egisla9'3o ainda e precaria 

em relagao aos criterios adotados para a contabilizagao das entidades sem fins 

lucrativos mas que nem por isso a Entidade nao pode se utilizar da contabilidade 

para manter controles e prestar contas de forma transparente, seria, para a 

sociedade, para os repassadores de recursos, atuando no desenvolvimento 

lnstituigao e principalmente na sociedade. 
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4 CONCLUSAO 

0 tema discutido nesta pesquisa talvez ainda nao tenha side 

completamente esclarecido aqui, nao por buscas incansaveis em livros, leis, 

artigos, normas, mas porque, apesar de o Terceiro Setor no Brasil ja ter uma 

hist6ria, ainda nao se tern uma lei espedfica para contabilizac;ao das Entidades do 

Terceiro Setor, portanto, se utiliza de leis destinadas as empresas privadas ou 

6rgaos publicos. 

Mas entao, como fica a transparencia das origens e destines das doagoes 

realizadas para as lnstituigaes do Terceiro Setor, se utilizando de leis que nao 

foram criadas diretamente para elas, que nao e nem uma empresa privada e nem 

um 6rgao publico, como ficam as suas obrigagoes contabeis? Quais sao suas 

peculiaridades? 

A princfpio se desenvolve um trabalho em conjunto com duas Leis, a Lei 

6.404/76, Lei das Sociedade Anonimas destinadas as empresas privadas, e a Lei 

4.320/1964, Lei das Finangas Publicas. Nas instituigoes do terceiro setor se 

trabalha com as duas, ate que seja criada uma lei espedfica para contabilidade do 

terceiro setor. 

A princfpio se demonstra a escriturac;ao contabil de bens 

monetarios/patrimoniais da lnstituigao por meio da Lei das Sociedades Anonimas, 

assim como em empresas privadas, e quando se recebe recursos do governo ou 

mesmo de empresas privadas que destinados a projetos, deve se utilizar da lei 

dos 6rgaos publicos, pois os bens monetarios ou bens patrimoniais sao 

considerados de terceiros. 

Para contabilizac;8o destes se utiliza as contas de compensac;ao, para que 

os recursos repassados por meio de Projetos nao afetem o patrimonio da 

lnstituigao, pois nao fazem parte dela, sao bens restritos (s6 podem ser gastos 

conforme consta em projeto) que ao final devem passar por uma prestagao de 

contas e se nao aceita pelo 6rgao repassador o recurso deve ser devolvido. 

Neste sentido, apesar da lei nao especffica para as Entidades do Terceiro 

Setor, a Contabilidade impoe-se como uma ferramenta indispensavel no processo 
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de transparencia das agoes realizadas pelas organizagoes do Terceiro Setor, por 

ser definida como o metoda de identificar, mensurar e comunicar informagoes com 

a finalidade de proporcionar julgamentos e decisoes adequadas dos usuaries 

internes e externos. 

Alem das exigencias da legalidade contabil, se encontra ainda as 

obrigag6es acess6rias, como Declaragao de lnformagoes Economico-Fiscais da 

Pessoa Juridica (DIPJ), entregue a Receita Federal do Brasil, onde a Entidade 

deve informar as suas receitas e despesas do ano. 

E por estarem sempre no foco da fiscalizagao, seja pelos 6rgaos 

repassadores de recursos, seja pela sociedade, que sabe que e aonde ela pode 

buscar auxflio e aonde o governo nao consegue chegar, essa instituig6es devem 

estar bern geridas, com profissionais competentes, sempre atualizados, 

qualificados, para que o auxilio social esteja sempre disponfvel para as pessoas 

mais carentes, que o governo possa dividir com essas institui¢es o dever de 

desenvolver cada vez mais projetos para o desenvolvimento do ser humano 

dentro da sociedade. 
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6 ANEXOS 

ANEXO 1 

NBC T -10 - ASPECTOS CONTABEIS ESPECIFICOS EM ENTIDADES 

DIVERSAS 

NBC T- 10.19- ENTIDADES SEM FINALIDADE DE LUCROS 

10.19.1 - DAS DISPOSI<;OES GERAIS 

10.19 .1.1 - Esta norma estabelece criterios e procedimentos especi:ficos de avaliac;ao, de 
registros dos componentes e variac;oes patrimoniais e de estruturac;ao das demonstrac;oes 
conttt.beis, e as informac;oes minimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades 
sem tinalidades de lucros. 

10.19.1.2 - Destina-se, tambem, a orientar o atendimento as exigencias legais sobre 
procedimentos contabeis a serem cumpridos pelas pessoas juridicas de direito privado sem 
:finalidade de lucros, especialmente entidades bene:ficentes de assistencia social (Lei 
Organica da Seguridade Social), para emissao do Certi:ficado de Entidade de Fins 
Filantr6picos, da competencia do Conselho Nacional de Assistencia Social (CNAS). 

10.19.1.3 -As entidades sem :finalidade de lucro sao aquelas em que o resultado positive 
nao e destinado aos detentores do patrimonio liquido e 0 lucro ou prejuizo sao 
denominados, respectivamente, de superavit ou deficit. 

10.19.1.4 - As entidades sem tinalidade de lucros exercem atividades assistenciais, de 
saude, educacionais, tecnico-cienti:ficas, esportivas, religiosas, politicas, culturais, 
bene:ficentes, sociais, de conselhos de classe e outras, administrando pessoas, coisas, e 
interesses coexistentes e coordenados em torno de urn patrimonio com :finalidade comum 
ou comunitaria. 

10.19.1.5 - Essas entidades sao constituidas sob a forma de fundac;oes publicas ou privadas, 
ou sociedades civis, nas categorias de entidades sindicais, culturais, associac;oes de classe, 
partidos politicos, ordem dos advogados, conselhos federais, regionais e seccionais de 
profissoes liberais, clubes esportivos nao-comerciais e outras entidades enquadradas no 
conceito do item 10.19.1.4. 

10.19.1.6 - Aplicam-se as entidades sem finalidade de lucros OS Principios Fundamentais de 
Contabilidade, bern como as Normas Brasileiras de Contabilidade e suas Interpretac;5es 
Tecnicas e Comunicados Tecnicos, editados pelo Conselho Federal de Contabilidade. 

10.19.1.7- Por se tratar de entidades sujeitas aos mesmos procedimentos contabeis, devem 
ser aplicadas, no que couber, as diretrizes da NBC T 10.4 - Fundac;oes e NBC T 10.18 -
Entidades Sindicais e Associac;5es de Classe. 

10.19.2- DO REGISTRO CONTABIL 

10.19.2 .1 - As receitas e despesas devem ser reconhecidas, mensalmente, respeitando os 
Principios Fundamentais de Contabilidade, em especial os Principios da Oportunidade e da 
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Competencia. 

10.19.2.2- As entidades sem finalidade de lucros devem constituir provisao em montante 
suficiente para cobrir as perdas esperadas, com base em estimativas de seus provaveis 
valores de realizac;ao, e baixar os valores prescritos, incobraveis e anistiados. 

10.19.2.3 - As doac;oes, subvenc;oes e contribuic;6es para custeio sao contabilizadas em 
contas de receita. As doac;oes, subvenc;oes e contribuic;6es patrimoniais, inclusive as 
arrecadadas na constituic;ao da entidade, sao contabilizadas no patrimonio social. 

1 0.19.2.4 -As receitas de doac;oes, subven~;oes e contribuic;oes para custeio ou investimento 
devem ser registradas mediante documento habil. 

10.19.2.5 - Os registros contabeis devem evidenciar as contas de receitas e despesas, 
superavit ou deficit, de forma segregada, quando identificaveis por tipo de atividade, tais 
como educac;ao, saude, assistencia social, tecnico-cientifica e outras, bern como, comercial, 
industrial ou de prestac;ao de servic;os. 

10.19.2.6 - As receitas de doac;oes, subvenc;oes e contribuic;oes recebidas para aplicar;ao 
especifica, mediante constituic;ao ou nao de fundos, devem ser registradas em contas 
pr6prias segregadas das demais contas da entidade. 

10.19.2.7 - 0 valor do superavit ou deficit do exercicio deve ser registrado na conta 
Superavit ou Deficit do Exercicio enquanto nao aprovado pela assembleia dos associados e 
ap6s a sua aprovac;ao, deve ser transferido para a conta Patrimonio Social. 

10.19.3- DAS DEMONSTRA(:OES CONTABEIS 

10.19.3.1 -As demonstrac;6es contabeis que devem ser elaboradas pelas entidades sem 
finalidade de lucros sao as determinadas pela NBC T 3 - Conceito, Conteudo, Estrutura e 
Nomenclatura das Demonstrac;6es Contabeis, e a sua divulgar;ao pela NBC T 6 - Da 
Divulgac;ao das Demonstrar;oes Contabeis. 

10.19.3 .2 - Na aplicac;ao das normas contabeis, em especial a NBC T 3, a conta Capital 
deve ser substituida por Patrimonio Social, integrante do grupo Patrimonio Liquido, e a 
conta Lucros ou Prejuizos Acumulados por Superavit ou Deficit do Exercicio. 

10.19.3.3 -As demonstrac;oes contabeis devem ser complementadas por notas explicativas 
que contenham, pelo menos, as seguintes informar;6es: 

a) o resumo das principais praticas contabeis~ 

b) os criterios de apurac;ao das receitas e das despesas, especialmente com gratuidades, 
doac;oes, subvenc;oes, contribuic;oes e aplicac;oes de recursos; 

c) as contribuic;oes previdenciarias relacionadas com a atividade assistencial devem ser 
demonstradas como se a entidade nao gozasse de isenr;ao, conforme normas do Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS); 

d) as subvenc;oes recebidas pela entidade, a aplicac;ao dos recursos e as responsabilidades 
decorrentes dessas subvenc;oes; 

e) os fundos de aplicac;ao restrita e responsabilidades decorrentes desses fundos; 

f) evidenciar;ao dos recursos sujeitos a restrir;oes ou vincular;oes por parte do doador; 



48 

g) eventos subsequentes a data do encerramento do exercicio que tenham, ou possam vir a 
ter efeito relevante sobre a situa~ao financeira e os resultados futuros da entidade; 

h) as taxas de juros, as datas de vencimento e as garantias das obrigat;5es a longo prazo; 

i) informat;5es sobre os tipos de seguro contratados; 

j) as entidades educacionais, alem das notas explicativas, devem evidenciar a adequat;ao 
das receitas com as despesas de pessoal, segundo parametros estabelecidos pela Lei das 
Diretrizes e Bases da Educat;ao e sua regulamentat;ao; 

k) as entidades beneficiadas com isent;ao de tributos e contribuit;oes devem evidenciar suas 
receitas com e sem gratuidade de forma segregada, e os beneficios fiscais gozados. 
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ANEX02 

0 
-~-!;JJ:LJ2.oi~_Q.J.J)_~--~-~-Q.~_A1ABQ_Q ___ Q_~J.31~$_,_ 

Regulamento 

Dispoe sobre a qualificac;ao de pessoas jurfdicas de 
direito privado, sem fins lucrativos, como 
Organiza<;oes da Sociedade Civil de Interesse Publico, 
institui e disciplina o Termo de Parceria, e da outras 
providencias. 

0 PRESIDENTE DA REPUBLICA Fac;o saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

CAPITULO I 

DA QUALIFICAyAO COMO ORGANIZAQAO DA SOCIEDADE CIVIL 

DE INTERESSE PUBLICO 

Q 

Art. 1 Podem qualificar-se como Organizagoes da Sociedade Civil de Interesse Publico as pessoas juridicas de direito privado, sem 
fins lucrativos, desde que os respectivos objetivos sociais e normas estatutarias atendam aos requisites instituidos par esta Lei. 

0 
§ 1- Para os efeitos desta Lei, considera-se sem fins lucrativos a pessoa jurfdica de direito 

privado que nao distribui, entre os seus s6cios ou associados, conselheiros, diretores, empregados 
ou doadores, eventuais excedentes operacionais, brutos ou liquidos, dividendos, bonificac;oes, 
participac;oes ou parcelas do seu patrimonio, auferidos mediante o exercicio de suas atividades, e 
que os aplica integralmente na consecuc;ao do respective objeto sociaL 

Q 

§ 2 A outorga da qualificar;:ao prevista neste artigo e ato vinculado ao cumprimento dos requisites instituidos por esta Lei. 

0 
Art. 2- Nao sao passfveis de qualificac;ao como Organizac;oes da Sociedade Civil de Interesse 

0 
Publico, ainda que se dediquem de qualquer forma as atividades descritas no art. 3- desta Lei: 

I - as sociedades comerciais; 

II- os sindicatos, as associac;oes declasse ou de representac;ao de categoria profissional; 

Ill - as instituic;oes religiosas ou voltadas para a disseminagao de credos, cultos, praticas e 
visoes devocionais e confessionais; 

IV - as organizac;oes partidarias e assemelhadas, inclusive suas fundac;oes; 

V-as entidades de beneficia mutuo destinadas a proporcionar bens ou servic;os a urn cfrculo 
restrito de associados ou s6cios; 

VI - as entidades e empresas que comercializam pianos de saude e assemelhados; 

VII -as instituic;oes hospitalares privadas nao gratuitas e suas mantenedoras; 

VIII - as escolas privadas dedicadas ao ensino formal nao gratuito e suas mantenedoras; 

IX - as organiza<;Oes sociais; 

X - as cooperativas; 
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XI - as fundac;oes publicas; 

XII - as fundac;oes, sociedades civis ou associac;oes de direito privado criadas por 6rgao 
publico ou por fundayaes publicas; 

XIII - as organizac;oes crediticias que tenham quaisquer tipo de vinculac;ao com o sistema 
financeiro nacional a que se refere o art. 192 da Constituiyao Federal. 

0 
Art. 3- A qualificac;ao instituida por esta Lei, observado em qualquer caso, o principia da 

universalizac;ao dos servic;os, no respectivo ambito de atuac;ao das Organizac;oes, somente sera 
conferida as pessoas juridicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujos objetivos sociais 
tenham pelo menos uma das seguintes finalidades: 

I - promoc;ao da assistencia social; 

II- promoc;ao da cultura, defesa e conservac;ao do patrimonio hist6rico e artlstico; 

Ill - promoc;ao gratuita da educac;ao, observando-se a forma complementar de participac;ao 
dqs organizac;oes de que trata esta Lei; 

IV - promoc;ao gratuita da saude, observando-se a forma complementar de participac;ao das 
organizac;oes de que trata esta Lei; 

V- promoc;ao da seguranc;a alimentar e nutricional; 

VI - defesa, preservayao e conservac;ao do meio ambiente e promoc;ao do desenvolvimento 
sustentavet; 

VII - promoc;ao do voluntariado; 

VIII - promoc;ao do desenvolvimento economico e social e combate a pobreza; 

IX - experimentayao, nao lucrativa, de novas modelos s6cio-produtivos e de sistemas 
alternativos de produc;ao, comercio, emprego e credito; 

X - promoc;ao de direitos estabelecidos, construyao de novas direitos e assessoria jurfdica 
gratuita de interesse suplementar; 

XI - promoc;ao da etica, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de 
outros valores universais; 

XII - estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produc;ao e 
divulgac;ao de informac;oes e conhecimentos tecnicos e cientificos que digam respeito as atividades 
mencionadas neste artigo. 

Paragrafo unico. Para os fins deste artigo, a dedicac;ao as atividades nele previstas configura
sa mediante a execuc;ao direta de projetos, programas, pianos de ac;oes correlatas, por meio da 
doac;ao de recursos ftsicos, humanos e financeiros, ou ainda pela prestac;ao de serviyos 
intermediarios de apoio a outras organizac;oes sem fins lucrativos e a 6rgaos do setor publico que 
atuem em areas afins. 

0 0 

Art. 4- Atendido o disposto no art. 3-. exige-se ainda, para qualiflcarem-se como Organiza\)oes da Sociedade Civil de Interesse 
Publico, que as pessoas juridicas interessadas sejam regidas par estatutos cujas normas expressamente disponham sabre: 

1 - a observancia dos princfpios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 
economicidade e da eficiencia; 

11 - a adoc;ao de praticas de gestao administrativa, necessarias e suficientes a coibir a 
obtenc;ao, de forma individual ou coletiva, de beneficios ou vantagens pessoais, em decorrencia da 
participac;ao no respectivo processo decis6rio; 
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Ill - a constituic;ao de conselho fiscal ou 6rgao equivalente, dotado de competencia para 
opinar sobre os relat6rios de desempenho financeiro e contabil, e sobre as operac;oes patrimoniais 
realizadas, emitindo pareceres para os organismos superiores da entidade; 

IV - a previsao de que, em caso de dissoluc;ao da entidade, o respective patrimonio lfquido 
sera transferido a outra pessoa juridica qualificada nos termos desta Lei, preferencialmente que 
tenha o mesmo objeto social da extinta; 

V - a previsao de que, na hip6tese de a pessoa jurldica perder a qualificac;ao instituida por 
esta Lei, o respective acervo patrimonial disponfvel, adquirido com recursos publicos durante o 
perfodo em que perdurou aquela qualificac;ao, sera transferido a outra pessoa jurfdica qualificada 
nos termos desta Lei, preferencialmente que tenha o mesmo objeto social; 

VI - a possibilidade de se instituir remunerac;ao para os dirigentes da entidade que atuem 
efetivamente na gestao executiva e para aqueles que a ela prestam servic;os especlficos, 
respeitados, em ambos os cases, os valores praticados pelo mercado, na regiao correspondente a 
sua area de atuac;ao; 

VII - as normas de prestac;ao de contas a serem observadas pela entidade, que determinarao, 
no mlnimo: 

a) a observancia dos princfpios fundamentais de contabilidade e das Normas Brasileiras de 
Contabilidade; 

b) que se de publicidade por qualquer meio eficaz, no encerramento do exerclcio fiscal, ao 
relat6rio de atividades e das demonstrac;oes financeiras da entidade, incluindo-se as certidoes 
negativas de debitos junto ao INSS e ao FGTS, colocando-os a disposic;ao para exame de 
qualquer cidadao; 

c) a realizac;ao de auditoria, inclusive por auditores externos independentes se foro caso, da 
aplicac;ao dos eventuais recursos objeto do termo de parceria conforme previsto em regulamento; 

d) a prestac;ao de contas de todos os recursos e bens de origem publica recebidos pelas 
Organizac;oes da Sociedade Civil de Interesse Publico sera feita conforme determina o paragrafo 
unico do art. 70 da Constituic;ao Federal. 

Paragrafo unico. E permitida a participac;ao de servidores publicos na composic;ao de 
conselho de Organiza<;ao da Sociedade Civil de Interesse Publico, vedada a percep<;ao de 
remunera<;ao ou subsldio, a qualquer tftulo . .OJJ~ltJl.QQ. . .P.!1lli.1§Lo~J_Q_,_g...:.:?~ ... -Q.~ .. 2.QQ~_)_ 

0 0 0 
Art. 5- Cumpridos os requisites dos arts. 3- e 4- desta Lei, a pessoa juridica de direito privado sem fins lucrativos, interessada em 

obter a qualifica~tao instituida por esta Lei, devera formular requerimento escrito ao Ministerio da Justiya, instruido com c6pias autenticadas 
dos seguintes documentos: 

pedido. 

I - estatuto registrado em cart6rio; 

II - ata de elei<;ao de sua atual diretoria; 

Ill - balan9o patrimonial e demonstra9ao do resultado do exercfcio; 

IV- declara9ao de isenc;ao do imposto de renda; 

V - inscric;ao no Cadastre Geral de Contribuintes. 

0 

Art. 6- Recebido o requerimento previsto no artigo anterior, o Ministerio da Justiga decidira, no prazo de trinta dias, deferindo ou nao o 

0 
§ 1- No caso de deferimento, o Ministerio da Justic;a emitira, no prazo de quinze dias da 

decisao, certificado de qualifica<;ao da requerente como Organizac;ao da Sociedade Civil de 
Interesse Publico. 
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0 0 
§ 2- lndeferido o pedido, o Ministerio da Justic;a, no prazo do § 1-, dara ciencia da decisao, 

mediante publicac;ao no Diano Oficial. 

0 
§ 3- 0 pedido de qualificac;ao somente sera indeferido quando: 

0 
I - a requerente enquadrar-se nas hip6teses previstas no art. 2- desta Lei; 

0 0 
II - a requerente nao atender aos requisites descritos nos arts. 3- e 4- desta Lei; 

Ill- a documentac;ao apresentada estiver incompleta. 

0 
Art. T Perde-se a qualificac;ao de Organizac;ao da Sociedade Civil de Interesse Publico, a 

pedido ou mediante decisao proferida em processo administrative ou judicial, de iniciativa popular 
ou do Ministerio Publico, no qual serao assegurados, ampla defesa e o devido contradit6rio. 

0 
Art. a- Vedado o anonimato, e desde que amparado por fundadas evidencias de erro ou 

fraude, qualquer cidadao, respeitadas as prerrogativas do Ministerio Publico, e parte legitima para 
requerer, judicial ou administrativamente, a perda da qualificac;ao instituida por esta Lei. 

CAPITULO II 

DO TERMO DE PARCERIA 

0 
Art. g- Fica instituldo o Termo de Parceria, assim considerado o instrumento passive! de ser 

firmado entre o Poder Publico e as entidades qualificadas como Organizac;oes da Sociedade Civil 
de Interesse Publico destinado a formayao de vinculo de cooperac;ao entre as partes, para o 

0 
fomento e a execuc;ao das atividades de interesse publico previstas no art. 3- desta Lei. 

Art. 10. 0 Termo de Parceria firm ado de comum acordo entre o Poder Publico e as 
Organizac;oes da Sociedade Civil de Interesse Publico discriminara direitos, responsabilidades e 
obrigagoes das partes signatanas. 

0 
§ 1- A celebragao do Termo de Parceria sera precedida de consulta aos Conselhos de 

Polfticas Publicas das areas correspondentes de atuagao existentes, nos respectivos nfveis de 
governo. 

0 
§ 2- Sao clausulas essenciais do Termo de Parceria: 

1 - a do objeto, que contera a especificac;ao do programa de trabalho proposto pela 
Organizac;ao da Sociedade Civil de Interesse Publico; 

11 - a de estipulagao das metas e dos resultados a serem atingidos e os respectivos prazos de 
execugao ou cronograma; 

Ill - a de previsao expressa dos criterios objetivos de avaliagao de desempenho a serem 
utilizados, mediante indicadores de resultado; 

IV - a de previsao de receitas e despesas a serem realizadas em seu cumprimento, 
estipulando item por item as categorias contabeis usadas pela organizac;ao e o detalhamento das 
remunerac;oes e beneficios de pessoal a serem pagos, com recursos oriundos ou vinculados ao 
Termo de Parceria, a seus diretores, empregados e consultores; 

v- a que estabelece as obrigag()es da Sociedade Civil de Interesse Publico, entre as quais a 
de apresentar ao Poder Publico, ao termino de cada exercicio, relat6rio sabre a execuc;ao do objeto 
do Termo de Parceria, contendo comparative especffico das metas propostas com os resultados 
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alcanc;ados, acompanhado de presta<;ao de contas dos gastos e receitas efetivamente realizados, 
independente das previsoes mencionadas no inciso IV; 

VI - a de publicac;ao, na imprensa oficial do Municipio, do Estado ou da Uniao, conforme o 
alcance das atividades celebradas entre o 6rgao parceiro e a Organizac;ao da Sociedade Civil de 
Interesse Publico, de extrato do Termo de Parceria e de demonstrative da sua execuc;ao flsica e 
financeira, conforme modelo simplificado estabelecido no regulamento desta Lei, contendo os 
dados principais da documentac;ao obrigat6ria do inciso V, sob pena de nao liberac;ao dos recursos 
previstos no Termo de Parceria. 

Art. 11. A execuc;ao do objeto do Termo de Parceria sera acompanhada e fiscalizada por 
6rgao do Poder Publico da area de atuac;ao correspondente a atividade fomentada, e pelos 
Conselhos de Politicas Publicas das areas correspondentes de atuac;ao existentes, em cada nlvel 
de governo. 

0 
§ 1- Os resultados atingidos com a execuc;ao do Termo de Parceria devem ser analisados por 

comissao de avaliac;ao, composta de comum acordo entre o 6rgao parceiro e a Organizac;ao da 
Sociedade Civil de Interesse Publico. 

0 
§ 2- A comissao encaminhara a autoridade competente relat6rio conclusive sobre a avaliac;ao 

procedida. 

0 
§ 3- Os Termos de Parceria destinados ao fomento de atividades nas areas de que trata esta 

Lei estarao sujeitos aos mecanismos de controle social previstos na legislac;ao. 

Art. 12. Os responsaveis pela fiscalizac;ao do Terrno de Parceria, ao tomarem conhecimento 
de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilizac;ao de recursos ou bens de origem publica pela 
organiz~c;ao parceira, darao imediata ci€mcia ao Tribunal de Contas respective e ao Ministerio 
Publico, sob pena de responsabilidade solidaria. 

Art. 13. Sem prejufzo da medida a que se refere o art. 12 desta Lei, havendo indicios 
fundados de malversac;ao de bens ou recursos de origem publica, os responsaveis pela 
fiscalizac;ao representarao ao Ministerio Publico, a Advocacia-Geral da Uniao, para que requeiram 
ao juizo competente a decretac;ao da indisponibilidade dos bens da entidade e o sequestra dos 
bens dos seus dirigentes, bern como de agente publico ou terceiro, que possam ter enriquecido 
ilicitamente ou causado dano ao patrimonio publico, alem de outras medidas consubstanciadas na 

0 0 
1&Ln ___ §_._421t~--g~-~-9_!.2J~mJJQ __ g_?_J~9_2 , e na J:z~t..C.P.m.Ql?JJJ~rrt~_o ____ tl4_,__g~J-~_Q?._JJJJ1i9 __ q~J-~-~Q.:. 

0 
§ 1- 0 pedido de seqUestra sera processado de acordo com o disposto nos arts. 822 e 825 

do C6digo de Processo Civil. 

0 
§ 2- Quando for o caso, o pedido incluira a investigac;ao, o exame e o bloqueio de bens, 

contas bancarias e aplicac;oes mantidas pelo demandado no Pals e no exterior, nos termos da lei e 
dos tratados internacionais. 

0 
§ 3- Ate o termino da ac;ao, o Poder Publico permanecera como depositario e gestor dos 

bens e valores seqOestrados ou indisponlveis e velara pela continuidade das atividades sociais da 
organizac;ao parceira. 

Art. 14. A organizac;ao parceira fara publicar, no prazo maximo de trinta dias, contado da 
assinatura do Termo de Parceria, regulamento proprio contendo os procedimentos que adotara 
para a contratac;ao de obras e seNigos, bern como para compras com emprego de recursos 

0 
provenientes do Poder Publico, obseNados os princfpios estabelecidos no inciso I do art. 4- desta 
Lei. 
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Art. 15. Caso a organizac;ao adquira bern im6vel com recursos provenientes da celebrac;ao do 
Termo de Parceria, este sera gravado com clausula de inalienabilidade. 

CAPITULO Ill 

DAS DISPOSI<;OES FINAlS E TRANSITORIAS 

Art. 16. E vedada as entidades qualificadas como Organizac;oes da Sociedade Civil de 
Interesse Publico a participac;ao em campanhas de interesse politico-partidario ou eleitorais, sob 
quaisquer meios ou formas. 

Art. 17. 0 Ministerio da Justi<;a permitira, mediante requerimento dos interessados, livre 
acesso publico a todas as informagoes pertinentes as Organizat;oes da Sociedade Civil de 
Interesse Publico. 

Art. 18. As pessoas jurfdicas de direito privado sem fins lucrativos, qualificadas com base em 
outros diplomas legais, poderao qualificar se como OrganizaQ5es da Sociedade Civil de Interesse 
P-Hblico·, desde que atendidos os requisites para tanto exigidos, sendo lhes assegurada a 
manutenQao simultanea dessas qualifieaQoes, ate dois anos contados da data de vigencia desta 
bet: 

e 
-~§~1- Findo o prazo de dois anos, a pessoa jurldica interessada em manter a qualificaQao 
prevista nesta Lei devera por eta optar, fate que implicara a renuncia automatica de suas 
qualificaQ5es anteriores. 

Art. 18. As pessoas jurfdicas de direito privado sem fins lucrativos, qualificadas com base em 
outros diplomas legais, poderao qualificar-se como Organizag5es da Sociedade Civil de Interesse 
Publico, desde que atendidos aos requisites para tanto exigidos, sendo-lhes assegurada a 
manuten<;ao simultanea dessas qualificaQoes, ate cinco anos contados da data de vigencia desta 
Lei. (Redac;ao dada pela Medida Provis6ria n° 2.216-37, de 2001) 

0 
§ 1- Findo o prazo de cinco anos, a pessoa jurfdica interessada em manter a qualificac;ao 

prevista nesta Lei devera por ela optar, fato que implicara a renuncia automatica de suas 
qualificaQ6es anteriores. (Reda<;ao dada pela Medida Provis6ria n° 2.216-37, de 2001) 

0 
§ 2- Caso nao seja feita a op9ao prevista no paragrafo anterior, a pessoa jurfdica perdera 

automaticamente a qualificaQao obtida nos termos desta Lei. 
-

Art. 19. 0 Poder Executive regulamentara esta Lei no prazo de trinta dias. 

Art. 20. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaQao. 

0 0 
Brasilia, 23 de mar9o de 1999; '178- da lndependencia e 111- da Republica. 
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