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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No Brasil, as micro e pequenas empresas geram bens e servicos captando recursos para 
impulsionar a economia do pais, criando emprego e renda, melhorando a condicao de vida 
da populacao, a medida que serve de sustentacao para a economia. Para tanto se faz 
necessario demonstrar o peso dos encargos sociais e trabalhistas, que para muitos e 
considerado excessivo, o que pode levar a empresa a utilizacao de mao de obra informal e a 
nao abertura de novos postos de trabalho. Sendo assim o objetivo desse estudo e analisar 
os fatores que interferem na formalizacao e legalizacao da mao de obra nas micro e 
pequenas empresas do comercio de Sousa PB, realizando-se um estudo de campo 
caracterizado como uma pesquisa descritiva, com abordagem quantitativa.a partir de uma 
amostra nao probabilistica com aplicacao de um questionario em cinquenta empresas. 
Constatando-se que para 90% dos entrevistados a carga tributaria gera algum tipo de 
impacto no desempenho das atividades da empresa, onde 56% acham que a mesma 
colabora no aumento dos custos da organizacao. Percebe-se tambem que 50% das 
empresas disseram ter a necessidade de aumentar o quadra de funcionario, onde a maioria 
diz nao aumentar o quadra de funcionarios devido aos custos nos encargos sociais e 
trabalhistas. Vale salientar que 78% diz ser necessario uma reforma trabalhista e 90% acha 
que se deve flexibilizar as leis trabalhistas para auxiliar na continuidade da empresa. 
Conclui-se que a carga tributaria trabalhista e social e excessiva, interferindo diretamente no 
custo do empregado aos empregadores, entretanto, estes ultimos nao verificam claramente 
a sua ingerencia, pois entendem que esses encargos nao atrapalham a formalizacao da 
mao de obra, contradizendo suas proprias opinioes, quando reiteram a necessidade, por 
exemplo, de uma reforma trabalhista e isencao de encargos sociais. 

Palavras-chave: Microempresas, Empresas de Pequeno Porte, Formalizacao e legalizacao 
da Mao de Obra; Encargos Sociais e Trabalhistas. 



ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

In Brazil, the personal computer and small companies generate goods and services 
capturing resources to impel the economy of the country, creating job and income, improving 
the condition of life of the population, as it serves as sustentation for the economy. For so 
much it is done necessary to demonstrate the weight of the social and labor responsibilities, 
that for many it is considered excessive, what can take the company the use of hand of 
informal work and the not opening of new workstations. Being like this the objective of that 
study is to analyze the factors that interfere in the formalization and legalization of the work 
hand in the personal computer and small companies of Sousa PB'S trade, taking place a 
field study characterized as a descriptive research, with approach quantitative,a to leave of a 
sample no probabilistic with application of a questionnaire in fifty companies. Being verified 
that for 90% of the interviewees the tax burden generates some impact type in the acting of 
the activities of the company, where 56% think the same collaborates in the increase of the 
costs of the organization. It was also observed that 50% of companies say they have the 
need to increase staff employee where the majority says no increase staff costs due to the 
social and labor charges. It is worth to point out that 78% say to be necessary a labor reform 
and 90% thinks he/she is due flexibile the labor laws to aid in the continuity of the company. 
It is ended that the load would tax labor and social it is excessive, interfering directly in the 
cost of the employee to the employers, however, these last ones don't verify his/her 
interference clearly, because they understand that those responsibilities don't disturb the 
formalization of the work hand, contradicting their own opinions, when they reiterate the 
need, for instance, of a labor reform and exemption of social responsibilities. 

Word-key: Small businesses, Companies of Small Load, Formalization and legalization of 
the Hand of Work; Social and Labor responsibilities. 
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1 INTRODUCAO 

Segundo Departamento Intersindieal de Estatisticas e Estudos Socioeconomicos - DIEESE 

(2011) no Brasil entre 2000 e 2010 cerca de 6,10 milhoes de micro e pequenas empresas -

MPE's foram responsaveis por 14,7 milhoes de empregos formais nao - agricolas, 

demonstrando a importancia da MPE's na estrutura economica brasileira como tambem 

para o emprego. As microempresas e empresas de pequeno porte assumiram relevante 

papel na geracao de postos de trabalho devido a mudancas tecnologicas e no metodo de 

trabalho que ocorreram nas grandes empresas na decada de 2000, por concentrarem - se 

nos setores do comercio e servicos as MPE's ajudam de maneira progressiva no padrao de 

renda do pais. 

De acordo com Viol e Rodrigues (2000), o conceito de Microempresa e Empresa de 

Pequeno Porte varia de um pais para outro ou ate mesmo entre orgaos distintos dentro de 

um mesmo pais. Dentre os indicadores mais usados para conceituar as MPE's temos pelo 

faturamento, pela estrutura da empresa, pelo numero de empregados, etc. O governo tern 

um entendimento sobre a classificacao do porte da empresa que pretende incentivar, que 

depende das particularidades da economia do pats, existindo caracteristicas que sao 

especificos as MPE's, como alto indice de nascimento quanto de mortalidade, alta 

participagao na geracao de empregos, etc. 

No Brasil as MPE's sao consideradas como um dos principals impulsionadores da 

economia, captando recursos e gerando bens e servicos, para tanto, faz-se necessario que 

estas entidades no decorrer de suas atividades gerem receitas capazes de suprirem seus 

custos. Ja em relacao a mao-de-obra, ela se configura como sendo um custo do produto 

e/ou servico, e considerado um fator de extrema relevancia para as empresas, 

principalmente pelo fato de que no Brasil, os encargos com a mao-de-obra sao 

considerados expressivos e variam principalmente em funcao da relacao de trabalho 

estabelecido entre as partes contratantes e o regime de tributacao adotado pela empresa. A 

alta carga tributaria imposta pela legislagao brasileira e considerada por muitos como 

responsavel pela dificuldade de ampliacao de empregos, elevando desta forma o indice de 

informalidade. 

De acordo com o Dieese (2006), o peso excessivo dos encargos sociais e a impossibilidade 

de sua flexibilizacao em casos de reducao de vendas, levariam as empresas a uma atitude 

conservadora na criacao de novos postos de trabalhos ou a alternativa de utilizacao de mao-
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de-obra informal contratada. Para outros, fatores inibidores do crescimento do emprego 

muito mais importantes que o peso dos encargos sociais estaria situado em outra esfera, 

ligada as condigSes macroeconomicas que inibem o investimento como altas taxas de juros, 

arrocho monetario, arrocho fiscal, ausencia de politicas setoriais consistentes e ambientes 

de incerteza economica. 

Com relacao a isso, Vitor (2008), ao se analisar a informalidade existente nas organizagoes 

percebe-se que os empregados e empregadores necessitam de meios que estimulem a 

entrar na legaiidade, haja visto que a legislagao trabalhista e tributaria fornecem aos 

empregados formais direitos e aos empregadores normas a serem cumpridas. 

A Lei n° 9.876 de 26 de novembro de 1999 que dispoe sobre a contribuigao previdenciaria 

do contribuinte individual e do calculo do beneficio alterou as Leis n°s 8.212 e 8.213 ambas 

de 24 de julho de 1991 estabelece no artigo 22 inciso I que o empregador deve contribuir 

dentro da GPS - Guia da Previdencia Social, com o percentual de 20% sobre a 

remuneragao dos empregados que sera destinado ao INSS - Instituto Nacional de 

Seguridade Social. 

Dentro das contribuigoes a cargo da empresa destinadas a Seguridade Social, a Lei n° 

8.213 de 24 de julho de 1991, no inciso II do artigo 22 alterado pela Lei n° 9.732/1998 dispoe 

que para custear os beneficios previstos nos arts. 57 e 58 da Lei 8.213/1991 que trata sobre 

a aposentadoria especial para o segurado que trabalhou em condigoes especiais que 

prejudicaram a sua saude ou integridade fisica durante quinze, vinte ou vinte e cinco anos, 

onde a Poder Judicial define a relagao dos agentes nocivos fisicos, quimicos e biologicos, 

bem como os beneficos reconhecidos devido o grau de incidencia de incapacidade 

laborativa devido aos riscos ambientais do trabalho, sobre a remuneragao dos trabalhadores 

avulsos e empregados a empresa devera pagar o Rat - Risco de Acidente de Trabalho que 

varia de 1% a 3% dependendo do grau de risco que a atividade da empresa represente para 

os mesmos. 

Em geral a empresa tambem contribuil com 5,8% sobre a remuneragao do empregado, que 

sera destinado a outras entidades tambem conhecido como terceiros onde o INSS se incube 

de arrecadar e repassar para cada entidade beneficiaria. 

A empresa ainda area com o FGTS que corresponde a um deposito mensal no valor de 8% 

sobre a remuneragao do empregado que sera depositado em conta especifica na Caixa 

Economica Federal, alem de outras despesas que devera pagar ao funcionario que e 

estabelecido em lei ou convengao coletiva, como o pagamento de horas extras, adicionais 
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noturnos, de insalubridade, periculosidade, quinquenio, quebra de caixa, 13° salario, ferias e 

1/3 de ferias, etc. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1 Problematics 

No Brasil os encargos sociais e trabalhistas sao considerados expressivos, variando de 

empresa para empresa, dependendo do regime de tributacao adotado pela mesma e em 

fungao da relacao de trabalho que as partes contratantes estipularem. 

Para o DIEESE (2006) o peso dos encargos sociais e a impossibilidade de sua flexibilizagao 

podem levar a empresa a utilizagao de mao de obra informal e dificultar a abertura de filiais. 

Para outros, existem fatores mais importante do que o peso dos encargos que impedem o 

crescimento de empregos formais iigados a condigoes macroeconomicas, como altas taxas, 

ambientes de incerteza economica, o arrocho monetario e fiscal, etc. 

A carga tributaria no Brasil e tida por muitos como responsavel pela dificuldade de 

ampliacao de empregos o que acaba elevando o indice de informaiidade. Frente a essa 

realidade, surgiu o interesse em descobrir qual a percepcao dos empresarios das 

microempresas e empresas de pequeno porte situadas no comercio de Sousa PB, acerca 

do tema encargos sociais e trabalhistas, bem como o peso que os mesmos representam 

para as empresas. 

Ante ao exposto surge o seguinte questionamento: Quais os fatores que interferem na 

formalizacao e legalizaclo da mao de obra nas microempresas e empresas de 

pequeno porte do comercio de Sousa PB na percepcao dos empresarios? 

1.2 Justificativa 

Segundo o Oieese (2011) as MPE's auxiliam no crescimento economico a medida que cria 

empregos e renda e melhora a condicao de vida da populagao, tal contribuigao e 

reconhecida na absorgio de mao de obra, abrindo espago para quern busca o primeiro 

emprego e pessoas com mais de 40 anos. Com relagao a isso Risola (2010), afirma que as 
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pequenas empresas servem de sustentagao para a economia agregando valor a servicos e 

produtos. 

As microempresas e empresas de pequeno porte tern ganhado forga e conquistando seu 

espaeo no contexto economico do pais, uma vez que, de acordo com informagoes recentes 

do IBGE as MPE's representam cerca de 99% das empresas aqui instaladas e quase 70% 

da mao de obra empregada, bem como 20% do PIB (Produto Interno Bruto), exercendo 

assim um papel de extrema importancia para o desenvolvimento do pals. 

De acordo com o economista Menezes (2012), a atuagao das microempresas e empresas 

de pequeno porte, e de suma importancia para a economia do pais, tanto e que o governo 

federal vem estimulando o microempreendedor nos ultimos anos. 

Menezes (2012) relata o seguinte: "Saindo da informalidade e registrando-se, as micro e 

pequenas empresas contribuem para o desenvolvimento do pais e a redugao da 

desigualdade social, atraves da geracao de empregos e renda." 

Conforme Vitor (2008) ao analisar o mundo da informalidade percebe-se que os 

empregados bem como os empregadores informais precisam de meios que os estimule a 

entrar na legalidade, pois a informalidade nao protege o trabalhador, bem como acaba 

excluindo boa parte de empregadores e empregados de iniimeros beneficios, nao contribui 

para o desenvolvimento do pais. 

O Guia Trabalhista (Sistema de legislaeao trabalhista) dispoe que o trabalho formal no Brasil 

e composto por custos com salario do trabalhador, encargos sociais e trabalhistas, bem 

como eventos que mesmo nao sendo salario, constituem o que chamamos de remuneragao 

do trabalhador, pois revertem de maneira direta e integral ao mesmo. 

Varias outras parcelas sao geradas com base na folha de pagamento, que abrangem o que 

chamamos de taxas que sao destinadas ao financiamento de politicas publicas, entidades 

patronais ou entidades de fomento e a apoio a criagao de novos empreendedores e ajuda a 

pequenos empreendedores. 

A tributagao trabalhista no Brasil e um tema polemico nas empresas independente do seu 

porte ou setor, ja que a alta carga tributaria representa um dos principals obstaculos para o 

desenvolvimento das organizagoes, fazendo com que as empresas sintam - se limitadas no 

que diz respeito ao projeto de expansao. (VITOR, 2008, p. 4) 
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De acordo com Martins (2007) nao e preciso diminuir ou excluir os direitos dos 

trabalhadores, mas sim diminuir os altos custos tributarios contidos na folha de pagamento, 

pois a pequena e micro empresa nao tern a mesma capacidade de contribuir como a grande 

empresa, deixando com isso muitas vezes de regularizar os seus empregados. 

Segundo informagoes divulgadas pelo governo o ano de 2012 teve a pior taxa de geragao 

de emprego desde 2009, o Ministerio do Trabalho esperava em 2012 a criacao de 1,4 

milhoes de novos postos de trabalho, ficando com 961 mil empregos criados, com o 

intervalo de 915 mil a um milhao de postos de trabalho. O resultado foi inferior 33% com 

relacao a 2011 quando foram gerados 1, 944 milhoes de empregos formais. Segundo o 

diretor do departamento de emprego do Ministerio do Trabalho, o governo federal trabalha 

com um cenario de criagao de 2 milhoes de emprego para o ano de 2013, utilizando 

medidas de estimulos durante o ano. 

Dessa forma este trabalho busca contribuir para o debate acerca dos custos trabalhistas 

existentes no Brasil, bem como medir os custos que cada funcionario representa dentro da 

organizagao. Nessa tematica a pesquisa procurou mostrar os custos inferidos sobre a mao-

de-obra nas MPE's do comercio de Sousa-PB. 

O presente trabalho divide-se em tres partes distintas, sendo que na primeira parte 

apresentam-se os aspectos introdutorios, a problematica, justificativa e metodologia. A 

segunda parte e constitutda de um referencial teorico que traz os conceitos de micro e 

pequena empresa, os regimes de tributacao existentes no Brasil, os tipos de encargos 

sociais e trabalhistas de acordo com a legislacao trabalhista existente, e o seu reflexo e 

impacto dentro das micro e pequenas empresas de acordo com seu regime de tributagao. A 

terceira parte apresenta os resultados obtidos na pesquisa e as consideragoes finais, 

buscando chegar aos objetivos aqui tragados. 
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1.3 Objetivos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3.1 Objetivo geral 

Analisar os fatores que interferem na formalizacao e legalizacao da mao de obra nas micro 

e pequenas empresas do comercio da cidade de Sousa - PB na percepcao dos 

empresarios. 

1.3.2 Objetivos especificos 

• Identificar o regime de tributacao das empresas pesquisadas; 

• Averiguar como a tributagao pode ser revertida em beneficios para empregados e 

empregadores; 

• Demonstrar possiveis impactos que a legalidade da mao de obra pode causar sobre 

os encargos sociais das empresas; 

• Demonstrar o peso dos encargos sociais na admissao e manutencao do quadro de 

funcionarios; 

• Descrever a percepcao dos empregadores a respeito da legalizacao da mao de obra. 

1.4 Metodologia 

O referente trabalho e caracterizado peia pesquisa descritiva com abordagem quantitativa, 

na qual e feito um levantamento acerca dos fatores que interferem na formalizacao e 

legalizacao da mao de obra nas micro e pequenas empresas do comercio de Sousa PB. 
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Para Silva (2006) a pesquisa descritiva expoe caracteristicas de determinado fenomeno 

estabelecendo relacoes entre as variaveis, empregando tecnicas padronizadas como 

questionario e observacao sistematica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4.1 Quanto aos meios 

lnicialmente classifica-se como bibliografica, pois, tern como fonte documentos secundarios, 

como livros, monografias, artigos e revistas e em pesquisa de campo que tern como 

principal fonte a observacao de fatos a partir de coleta de dados, tais como formularios e 

entrevistas. 

Com relacao a isso Marconi, 1990, p.75 apud Andrade 2009, p. 117 diz que: 

Pesquisa de campo e aquela utilizada com o objetivo de conseguir 
informac5es e/ou conhecimento acerca de um problema, para o qual se 
procura uma resposta, ou de uma hipotese, que se queira comprovar ou, 
ainda, descobrir novos fenomenos ou as relagoes entre eles. 

De acordo com Marconi e Lakatos (2003 p. 183) a pesquisa bibliografica e desenvolvida 

com base em bibliografia tornadas publicas sobre o tema estudado, como publicagSes 

avulsas, boletins, jornais, pesquisas, livros, monografias, tendo como proposito colocar o 

pesquisador em contato com o que ja foi escrito, filmado ou dito sobre o assunto em 

questao. 

O estudo tambem se caracteriza como uma pesquisa descritiva, que segundo Andrade 

(2009) neste tipo de pesquisa os fatos sao investigados, relacionados, analisados e 

interpretados, onde os fenomenos do mundo fisico e humano nao sao manipulados, mas 

sim estudados pelo pesquisador, tendo como principal caracteristica a tecnica de coleta de 

dados realizada por meio de questionarios e de observacao sistematica. 

Neste trabalho foi possivel a descricao necessaria do material pesquisado, expondo o 

conceito acerca de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, bem como sua 

importancia na economia nacional, os regimes de tributacao no Brasil, os encargos sociais e 

trabalhistas e seus reflexos na formalizacao e legalizacao da mao de obra. 
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1.4.2 Quanta aos fins 

Nesse estudo fez-se necessario a obtencao, organizacao e observacao das informacoes, 

podendo-se afirmar que a abordagem da pesquisa e quantitativa. De acordo com 

Richardson (1999) neste metodo e utilizado a quantificaeao nas modalidades de coieta de 

informacao, bem como no tratamento deias atraves de tecnicas estatisticas. Para tanto, 

recorreu-se ao uso de graficos, atraves da ferramenta Microsoft Excel (2007), de maneira a 

organizar e tabular os dados da pesquisa e desta forma facilitar a compreensao das 

informacoes. 

1.4.3 Universo da pesquisa e delimitagao da amostra 

O universo da pesquisa, Marconi e Lakatos (2003 p. 223) "e o conjunto de seres animados 

ou inanimados que apresentam pelo menos uma caracteristica em comum". O universo da 

presente pesquisa e composto por 1.327 (um mil trezentos vinte e sete) empresas 

enquadradas como micro empresa e 48 (quarenta e oito) empresas de pequeno porte, 

situadas na cidade de Sousa PB, segundo a ouvidoria da Junta Comercial do estado da 

Paraiba, tendo como amostra 50 (cinquenta) micro e pequenas empresas do comercio de 

Sousa PB, a qual foi selecionada por acessibilidade por trabalhar em um escritorio de 

contabilidade na cidade, tendo assim conhecimento com os responsaveis pela empresa o 

que facilidade o acesso aos mesmos. 

O trabalho foi desenvolvido atraves da utilizacao do metodo dedutivo que tern com objetivo 

partir do geral para o particular, no caso partindo da legalizacao e formalizacao da mao de 

obra nacional especificando-a nas pequenas e micro empresas do comercio de Sousa PB. 

1.4.4 Procedimento de coleta de dados 

De acordo com o tema exibido nesta pesquisa, para a obtencao dos dados buscou levantar 

dados atraves da pesquisa de campo, mediante entrevistas por meio de um questionario, 
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com perguntas objetivas que foram direcionadas aos gestores, a fim de que haja um 

resultado satisfatorio. 

Foi utilizado o softwarezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Excel (2007) para a tabulacao dos dados coletados e construcao dos 

graficos e tabelas dos resultados encontrados. Os resultados foram analisados com a 

finalidade de identificar os fatores que interferem na formalizacao e legalizacao da mao de 

obra nas microempresas e empresas de pequeno porte do comercio da cidade de Sousa -

PB na percepcao dos empresarios. 

Levando em consideracao os metodos de procedimentos, utilizou-se o metodo estatistico 

que se fundamenta em comprovar como os encargos sociais e trabalhistas interferem na 

formalizacao e Iegalizagao nas MPE's do comercio de Sousa, valendo salientar que utilizou-

se de metodos probatorios que admitem erros. 
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2 R E F E R E N C I A L T E O R I C O 

2.1 Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 

A atuacao das micro e pequenas empresas apresentam papei de destaque na evolucao 

economica e social do Brasil, gerando renda e empregos e desempenho expressivo nas 

exportacoes. Koteski (2004, p. 16), afirma que as MPE's posicionam-se como um dos 

principals pilares de sustentacao da economia do pais, abrangendo sua participacao em 

decorrencia da contribuicao de fatores como: 

• estudo recente elaborado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 
Economico e Social (BNDES) mostra que parte dos pequenos 
empreendimentos e resultado da globalizacao e indica que esse fenomeno 
e decorrente da exigencia de busca de maior eficiencia que se impoe as 
grandes empresas, que, por sua vez, terceirizam as atividades de apoio ao 
negdcio principal; 

• absorcao de m§o-de-obra demitida das grandes empresas em decorrencia 
de avancos tecnologicos; 

• constatacSo de gradual reducao de taxas de mortalidade de micro e 
pequenos estabelecimentos e uma expressiva taxa de natalidade de 
micronegocios; 

• estruturas flexiveis que permitem responder melhor e mais rapidamente as 
crises econdmicas; 

• exigencia de modernidade, que requer empresas mais enxutas, menores e 
com maior indice de produtividade. 

• espirito empreendedor do povo brasileira: o pais encontra-se em 6° lugar 
entre os 31 paises mais empreendedores do mundo, segundo pesquisa da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Global Entrepreneurship Monitor. 

Percebe-se com isso que as microempresas e empresas de pequeno porte, sao de suma 

importancia para imputeionar a economia do pais, gerando emprego e renda, absorvendo 

mao de obra demitida, possuindo estruturas flexiveis que respondem melhor as crises 

economicas, ja que a modernidade exige empresas com maior indice de produtividade, 

menores e enxutas. 
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Segundo uma pesquisa realizada pelo IBGE (2001), as micro e pequenas empresas tern 

uma importante contribuicao no crescimento e desenvolvimento do pals, pois servem de 

"colchao amortecedor do desemprego". Sendo assim, constituem uma alternativa de 

ocupagao para uma pequena parcela da populacao que tern condicao de desenvolver seu 

proprio negocio, e uma alternativa de emprego formal ou informal, para uma grande parcela 

da forca excedente, em geral com pouca qualificacao, que nao encontra emprego nas 

empresas de maior porte. 

Nao ha unanimidade sobre a definigao do segmento das microempresas e empresas de 

pequeno porte. Observa-se na pratica, uma variedade de criterios para a sua definigao tanto 

por parte da legislacao especifica, como por parte de instituicoes financeiras oficiais e 

orgaos representatives do setor, ora baseando-se no valor do faturamento, ora no numero 

de pessoas ocupadas, ora em ambos. A utilizagao de conceitos heterogeneos decorre do 

fato de que a finalidade e os objetivos das instituigoes que promovem seu enquadramento 

sao distintos: regulamentagao, credito, estudos, etc (IBGE, 2001 p. 17). 

A ConstituigSo Federal de 1988 no art. 179 estabelece que a Uniao, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municipios devem dispensar as microempresas e as empresas de pequeno 

porte que sao definidas em lei, "tratamento juridicos diferenciado, visando a incentiva-las 

pela simplificagao de suas obrigagoes administrativas, tributarias, previdenciarias e 

crediticias, ou pela eliminagao ou redugao destas por meio de lei", facilitando a constituigao, 

funcionamento e o fortalecimento da empresas de pequeno porte e microempresa, 

aumentando a participagao no desenvolvimento tanto social quanto econdmico do nosso 

Pais. 

As pequenas e medias empresas possuem caracteristicas bem distintas de tamanho, 

faturamento, forma juridica e controle acionario, e isto varia de pais para pais ou, ate 

mesmo de regiao. O que diferencia esses dois tipos de organizagoes e, basicamente, o 

estagio administrativo e gerencial, que se resume da seguinte forma de acordo com 

Mosimann e Fisch (1999): 

- Sao administrados por seus fundadores, herdeiros ou familiares prdximos; 

- Ocorrem conflitos quanto a profissionalizagao da administracao; 

- Falta pessoal qualificado em quantidade suficiente para ocupar as funcoes 
gerenciais necessaries para o bom funcionamento da empresa. As funcoes 
exercidas por pessoal nao qualificado, normalmente apresentam falhas, 
podendo levar a empresaria a falencia; 
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- Falta de planejamento estrategico voltado aos pianos de curto e medio 
prazo; 

Em detrimento da importancia que as micro e pequenas empresas tern na economia do 

pais, o governo brasileiro criou incentivos para criacao e o desenvolvimento de ME's e 

EPP's, atraves de legislacao diferenciada para as mesmas, dando-lhes apoio institucional, 

para estimular a integracao da economia informal a formal. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2,2 Regime de Tributacao 

No Brasil os regimes de tributacao existentes sao: Lucro Presumido, Lucro Real, Lucro 

Arbitrado e Simples Nacional, os quais serao aqui conceituados para entendermos como e 

feito o calculo dos encargos sociais contidos na folha de pagamento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.1 Lucro Presumido 

Conforme Oliveira et al. (2003), o lucro presumido consiste para o fisco do que seria o 

lucro das organizacoes caso nao houvesse a contabilidade, auxiliando o fisco na apuracao 

dos tributos incidentes na atividade das empresas caso tenharn esta modalidade de 

tributacao como opcao. 

Para Fabretti (2003) o Lucro Presumido tern a fungao de auxiliar o pagamento do Imposto 

de Renda (IR), sem ter que aplicar a composta apuracao do lucro real que pressupoe 

contabilidade eficiente, capaz de calcular o resultado antes do ultimo, dia util subsequente ao 

encerramento do trimestre 

Segundo Portal Tributario o Lucro Presumido em termos gerais trata-se de um lucro fixado a 

partir de percentuais padroes aplicados sobre a Receita Operacional Bruta - ROB, onde a 

partir do resultado somam-se outras receitas auxiliares (receitas financeiras, alugueis 

esporadicos, entre outras. Sendo assim denomina-se lucro presumido por nao se tratar do 

lucro contabil efetivo, mas sim de uma mera aproximacao fiscal. 

Podem optar as pessoas juridicas: 
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a. Cuja receita bruta total recebida tenha sido igual ou inferior a R$ 
48.000,00(quarenta e oito mil reais) no ano- calendario anterior, ou a R$ 
4.000,00 (quatro mil reais) multiplicando pelo numero de meses em 
atividade no ano anterior (Lei n° 10.637, de 2002, art. 46); e 

b. Que nao estejam obrigadas a tributacao pelo lucro real em funcao da 
atividade exercida ou de sua constituicao societaria ou natureza juridica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2,2 Lucro Real 

De acordo com Pinto, (2009), o Lucro Real e o lucro liquido contabil do periodo - base, 

conforme as adicoes, exclusoes ou compensacoes determinadas pela legislacao do Imposto 

de Renda (art. 247 do RIR/99). Para se determinar o lucro real deve-se observar o prescrito 

nas leis comerciais, bem como o que se refere a composicao da provisao para o Imposto de 

Renda, onde o calculo do lucro real sera precedido do reconhecimento do lucro liquido de 

cada periodo - base. 

Segundo o Portal Tributario pode-se dizer que o Lucro Real e a regra geral para apuracao 

do imposto de renda, sendo tambem mais complexo, onde o imposto de renda e definido a 

partir do lucro contabil, apurado pela pessoa juridica, acrescido de ajustes (positivos e 

negativos) requeridos pela legislacao fiscal. 

A Lei 9.718/1998 artigo 14 disciplina as pessoas juridicas que estao obrigadas a apuracao 
do lucro: 

I - cuja receita bruta total, no ano calendario anterior, seja superior a R$ 
48.000.000,00 (quarenta e oito milhoes de reais) ou de 4.000.000,00 (quatro 
milhoes de reais) multiplicado pelo numero de meses de atividade do ano-
calendario anterior, quando inferior a 12 (doze) meses. 

II - cujas atividades sejam de bancos comerciais, bancos de investimentos, 
bancos de desenvolvimento, caixas economicas, sociedades de credito 
imobiliario, sociedades corretoras de titulos e valores mobiliarios, empresas 
de arrendamento mercantil, cooperativas de credito, empresa de seguro 
privado e de capitalizacao e entidades de previdencia privada aberta; 

III - que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do 
exterior; 

IV - que, autorizadas pela legislacao tributaria, usufruam de beneficios 
fiscais relativos a iseneao ou reducao do imposto; 
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VI - que, no decorrer do ano - calendario tenham efetuado o recolhimento 
com base em estimativa; 

VII - que, explorem as atividades de prestagao cumulativa e continua de 
servicos de assessoria crediticia, mercadologica, gestao de credito, selegao 
e risco, administracao de contas a pagar e a receber, compras de direitos 
creditorios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestagao de 
servicos (factoring). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.3 Lucro Arbitrado 

Segundo Receita, (2011), o lucro arbitrado e utilizado pela autoridade tributaria e pelo 

contribuinte como uma forma para a apuracao da base de calculo do imposto de renda, 

quando a pessoa juridica deixa de cumprir as obrigacoes acessorias contidas nos regime de 

tributacao do lucro real e lucro presumido a autoridade tributaria aplica o lucro arbitrado, que 

tern seu periodo de apuracao encerrado em 31 de marco, 30 de junho, 30 de setembro e 31 

de dezembro de cada ano calendario. 

De acordo com art. 530 do RIR/99 (Regulamento do Imposto de Renda) o imposto sera 

determinado pelo lucro arbitrado quando: 

I - o contribuinte, obrigado a tributacao com base no lucro real, nao mantiver 
escrituracao na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as 
demonstracoes financeiras exigidas pela legislacao fiscal; 

II - a escrituracao a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes 
indfcios de fraudes ou contiver vicios, erros ou deficiencias que a tornem 
imprestavel para: 
a) identificar a efetiva movimentacao financeira, inclusive a bancaria; 
(b) determinar o lucro real; 

III - o contribuinte deixar de apresentar a autoridade tributaria os livros e 
documentos da escrituracao comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na 
hipotese do paragrafo unico do art. 527; 

IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributacao com base no lucro 
presumido; 

V - o comissario ou representante da pessoa juridica estrangeira deixar de 
escriturar e apurar o lucro da sua atividade separadamente do lucro do 
comitente residente ou domiciliado no exterior (art. 398); 

VI - o contribuinte nao mantiver, em boa ordem e segundo as normas 
contabeis recomendadas, Livro Razao ou fichas utilizados para resumir e 
totalizar, por conta ou subconta, os lancamentos efetuados no Diario. 
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No artigo 531 do RIR/99 o iucro arbitrado podera ser aplicado pelo contribuinte nas 

seguintes circunstancias: 

Art. 531. Quando conhecida a receita bruta (art. 279 e paragrafo unico) e 
desde que ocorridas as hipdteses do artigo anterior, o contribuinte podera 
efetuar o pagamento do imposto correspondente com base no lucro 
arbitrado, observadas as seguintes regras (Lei n 2-8.981, de 1995, art. 47, 
§§ 1 2-e 2 s-, e Lei n 2-9.430, de 1996, art. 1 e-): 
I - a apuragao com base no lucro arbitrado abrangera todo o ano-

calendario, assegurada, ainda, a tributacao com base no lucro real relativa 
aos trimestres nao submetidos ao arbitramento, se a pessoa juridica 
dispuser de escrituracao exigida pela legislacao comercial e fiscal que 
demonstre o lucro real dos periodos nao abrangidos por aquela modalidade 
de tributacao; 

II - o imposto apurado na forma do inciso anterior tera por vencimento o 
ultimo dia util do mes subsequente ao do encerramento de cada periodo de 
apuracao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.4 Simples Nacional 

Segundo Receita Federal o Simples Nacional e um regime compartilhado de arrecadacao, 

cobranca e fiscalizacao de tributos aplicavel a Microempresas e Empresa de Pequeno Porte, 

que esta previsto na Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006. Tal regime 

abrange a participacao de todos os entes federativos (Uniao, Estados, Distrito Federal e 

Municipios), sendo administrado por um Comite gestor composto por oito integrantes; quatro 

da Secretaria da Receita Federal, dois dos Estados e do Distrito Federal e dois do 

Municipio. 

Para poder ingressas no Simples Nacional e preciso enquadrar-se na definicao de 

microempresa ou empresa de pequeno porte, cumprir os requisites previstos na legislacao e 

formalizar a opcao pelo Simples Nacional. 

A Lei Complementar n° 123 de 14/12/2006, alterada pela lei n° 139/2011 que elevou os 

limites da receita bruta para fins de opcao pelo Simples Nacional, conceitua o que vem a ser 

microempresa e empresa de pequeno porte: 

Art. 3° Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se 
microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade empresaria, a 
sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o 
empresario a que se refere o art. 966 da Lei 10.406, de 10 de Janeiro de 
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2002 (Codigo Civil), devidamente registrado's no Registro de Empresas 
Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Juridicas, conforme o caso, 
desde que: 

I - no caso da microempresa aufira, em cada ano-calendario, receita bruta 
igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e 

II - no caso da empresa de pequeno porte aufira, em cada ano-calendario, 
receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e 
igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (tres milhoes e seiscentos mil reais). 

Segundo Receita Federal do Brasil (2012): 

A receita bruta compreende o produto da venda de bens nas operacfies de 
conta propria, o preco dos servicos prestados e o resultado auferido nas 
operacoes de conta alheia, excluidas as vendas canceladas, as devolucoes 
de vendas, os descontos incondicionais concedidos e os impostos nao 
cumulativos cobrados, destacadamente do comprador ou contratante, e dos 
quais o vendedor dos bens ou prestador dos servicos seja mero depositario. 

Na receita bruta nao se incluem os impostos nao cumulativos cobrados destacadamente do 

contratante ou comprador e adicionados ao preco do bem ou servico, do qual o vendedor 

dos bens ou prestador de servicos seja mero depositario (IPI). Para que a apuracao dos 

resultados nao sofra distorcoes, nao se computam, no custo de aquisicao das mercadorias 

para revenda e das materias - primas, os impostos nao cumulativos que devem ser 

recuperados (IPI, ICMS) 

As caracteristicas principals do Regime do Simples Nacional contidas no site do Simples 

Nacional sao: 

• ser facultativo; 

• ser irretrafavel para todo o ano-calendario; 

• abrange tributos como: IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins, IPI, ICMS, 
ISS e CPP (Contribuicao para a Seguridade Social destinada a PrevidSncia 
Social a cargo da pessoa juridica; 

• recolhimento dos tributos mediante o DAS (documento unico de 
arrecadacao); 

• disponibilizacao as ME/EPP de sistema eletronico para a realizacao 
do calculo do valor mensal devido, geracao do DAS e, a partir de Janeiro de 
2012, para a constituicao do credito tributaria; 

• apresentacao de declaragao unica e simplificada de informagoes 
socioeconomicas e fiscais; 
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• prazo para recolhimento do DAS ate o dia 20 do mis subsequente 
aquele em que houver auferida a receita bruta; 

• possibilidade de os Estados adotarem sublimites para EPP em funcao 
da respectiva participacao no PIB, sendo que os estabelecimentos 
localizados nesses Estados cuja receita bruta total extrapolar o respectivo 
sublimite deverao recolher o ICMS e o ISS diretamente ao Estado ou 
Municipio. 

Sendo assim o Simples Nacional e um regime que contempla as microempresas e 

empresas de pequeno porte, baseado na receita bruta anual, seu principal diferencial e a 

simplicidade do recolhimento do tributario que tern como base a apuracao da receita bruta 

mensal sobre a aliquota da receita bruta anual, A contribuicao unificada se dar atraves do 

DAS (Documento de Arrecadagao do Simples Nacional), onde inclui os seguintes tributos: 

I R P J , CSLL, PIS/PASEP, COFINS, ICMS, IP I , ISS E CPP, tendo como prazo de 

recolhimento todo dia 20 do mes subsequente. 

Conforme o art. 3° §4° da Lei Complementar n° 123/2006, n§o podera optar pelo Simples 

Nacional a pessoa juridica: 

I. de cujo capital participe outra pessoa juridica; 

II. que seja filial, sucursal, agenda ou representacao, no Pais, de 
pessoa juridica com sede no exterior; 

III. de cujo capital participe pessoa fisica eu seja inscrita como 
empresario ou seja sCcia de outra empresa nao beneficiada por esta Lei 
Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que 
trata o inciso II do caput deste artigo; 

IV. cujo titular ou socio participe com mais de 10% (dez por cento)do 
capital de outra empresa nao beneficiada por esta Lei Complementar, desde 
que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput 
deste artigo; 

V. Cujo sdcio ou titular seja administrador de outra pessoa juridica com 
fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que 
trata o inciso II do caput deste artigo; 

VI. Constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo; 

VII. Que participe do capital de outra pessoa juridica; 

VIII. Que exerca atividade de banco comercial, de investimentos e de 
desenvolvimento, de caixa economica, de sociedade de credito, 
financiamento e investimento ou de credito imobiliario, de corretora ou de 
distribuidora de titulos, valores mobiliarios e cambio, de empresa de 
arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalizacao ou de 
previdencia complementar; 
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IX. Resuitante ou remanescente de cisao ou qualquer outra forma de 
desmembramento de pessoa juridica que tenha ocorrido em um dos 5 
(cindo) anos-calendario anteriores; 
X. Constituida sob a forma de sociedade por acoes. 

O artigo 12 e o artigo 13 da Lei Complementar n° 123/2006, instituem a unificagao dos 

tributos e contribuigoes sociais e traz os impostos e contribuicoes que devem ser recolhidos 

no DAS (Documento Unico de Arreeadagao): 

Art. 12. Fica instituido o Regime Especial Unificado de Arreeadagao de 
Tributos e Contribuicoes devidos pelas Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte - Simples Nacional. 

Art. 13. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante 
documento unico de arreeadagao, dos seguintes impostos e contribuicoes: 

V I . Contribuicao Patronal Previdenciaria - CPP para a Seguridade Social, a 
cargo da pessoa juridica, de que trata o art. 22 da Lei n° 8.212, de 24 de 
julho de 1991, exceto no caso da microempresa e da empresa de pequeno 
porte que se dedique as atividades de prestacao de servicos referidas no § 
5°-C do artigo 18 desta Lei Complementar. 

De acordo com Viol e Rodrigues, (2000), a principal redugao dos custos que estao bem 

relacionados com o surgimento do Simples Nacional foi a alteragao da apuragao de 

contribuigao patronal para a previdencia social, ja que em regra a empresa deve pagar 

sobre a folha de pagamento o percentual de 20% que sao destinados ao financiamento da 

seguridade social que e formada pela previdencia e assistencia social, o legislador ao 

instituir o Simples Nacional retirou esse calculo que e feito em cima da remuneragao da 

mao - de - obra, para ser calculado proporcional ao faturamento mensal, o chamada CPP 

(Contribuigao Patronal Previdenciaria) que e paga todos meses juntos com os outros 

impostos no DAS. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3 C L T : Consol idacao das Leis Trabalhista 

A CLT foi instituida em 01 de maio de 1943 atraves do Decreto Lei n° 5.452, tendo como 

principal objetivo regulamentar as relagoes individuals e coletivas, unificando assim a 

legislagao trabalhista, sendo recebida como um avango nas relagoes sociais, mesmo assim 

constantemente vem sofrendo modificagoes para que adaptar-se as modernidades. 

Conforme Zanluca (2011): 
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A CLT surgiu pelo Decreto Lei n° 5.452 de 01 de rnaio de 1943, sancionada 
pelo entao presindente Getulio Vargas, unificando toda a legislacao 
trabalhista existente no pais. Teve como objetivo principal a regulamentacao 
das relagoes individuals e coletivas do trabalho, sendo resultado de 13 anos 
de trabalho, com inicio no Estado Novo ate 1943. Busca sempre regular as 
relagoes trabalhista e ao longo dos anos vem sofrendo modifieagSes com o 
intuito de se adequar as modernidades. 

Com relagao a isso Nascimento (2009, pg 52) diz que: 

Ressalta-se a importancia da CLT na historia do direito do trabalho 
brasileira pela influencia que exerceu e pela tecnica que revelou. Porem, 
com o tempo, cada vez mais mostraram-se desatualizados as suas normas 
para corresponder as novas ideias, diferentes dos principios corporativistas 
que o informaram, especialmento os seua dispositos sobre a organizagao 
sindical. A CLT, embora um marco em nosso ordenamento juridico, tornou-
se obsoleta. Surgiu a necessidade de modernizagao das leis trabalhistas, 
especialmente para promover as normas sobre direito coletivo, dentre as 
quais as de organizagao sindical, negociagao coletiva, greve e 
representagao dos trabalhadores na empresa, setores que a CLT nao 
valorizou. 

A CLT e considerada um marco da materia trabalhista, bem como e ainda o mais importante 

documento que dispoe uma melhor organizagao das condigoes de trabalho, porem ja sofreu 

varias alteragSes para se adequar ao atual contexto, onde constantemente e discutida a 

necessidade de adaptagao da norma as mudangas trazidas pela evolugao da sociedade, 

sem afetar o nucleo dos principios do Direito do Trabalho, buscando sempre alcangar os 

direitos fundamentals garantidos pela constituigao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4 Encargos Socia is e Encargos Trabalhistas 

Os encargos sociais e os encargos trabalhistas refletem os custos existentes na 

contratagao, manutengao e desligamento da mao de obra dentro das organizag5es. Dentre 

as definigoes encontrados tratam encargos sociais como taxas e contribuigoes pagas pelo 

empregador que beneficiam de forma indireta o trabalhador, sendo elas a Seguridade e 

Previdencia Social (INSS), o Sistema S (SESI, SENAI, SEBRAE, SESC, etc.) e o Fundo de 

Garantia de Tempo de Servigo (FGTS). 
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Alem desses encargos existem outras contribuigoes como o PIS-PASEP, COFINS e CSLL 

que sao calculadas sobre as receitas operacionais, sobre o faturamento e sobre o lucro 

iiquido das entidades, porem nao serao abordados neste estudo devido a limitacao do 

conteudo sobre as contribuic5es calculadas sobre a folha de pagamento. 

Os encargos trabalhistas correspondem a quantia paga de forma direta ao trabalhador seja 

ela mensal, quinzenal, diaria ou no fim do contrato de trabalho, como salario, adicionais de 

insalubridade, periculosidade e noturno, ferias, 1/3 de ferias, licengas, ausencia remunerada, 

repouso semanal remunerado, feriados, verbas rescisorias, etc. 

Segundo DIEESE (2006), nao se deve confundir encargos sociais com obrigag5es 

trabalhistas ja que os encargos sociais incidentes sobre a folha de pagamento restringem as 

contribuigSes sociais pagas pela empresa, como parte do custo do trabalho, mas que nao se 

resulta em beneficio direto e integral ao trabalhador, ja as obrigagoes trabalhistas requer 

uma serie de medidas que precisam ser analisadas pelo empregador ao admitir um 

funcionario, sendo que os encargos sociais nao sao sinonimos de obrigag5es trabalhistas, 

fazem parte dela. 

Quando o empresario decide contratar um ou mais trabalhadores deve ficar atento aos 

custos que tal contratagao representara para a empresa, pois segundo afirma a analista do 

SEBRAE Joana Boana, "Conhecer o impacto das porcentagens cobradas em cada 

obrigagao trabalhista e de grande relevancia para os empresarios das MPEs (Micro e 

Pequenas das Empresas). 

Conforme o Dieese, (2006), as obrigagoes trabalhistas constituem um conjunto de medidas 

que precisam ser analisadas pelos empregadores na hora da contratagao de um funcionario, 

dentre essas obrigagoes incluem-se os encargos sociais incidentes na folha de pagamento. 

As obrigagoes trabalhistas podem ser classificadas em natureza formal que se dar a partir 

da assinatura da carteira de trabalho; de cumprimento de limites como o salario minimo que 

o funcionario deve receber, bem como a Jornada de trabalho tanto diaria, quanto semanal; a 

observancia das NR (Normas regulamentadoras) e o pagamento de adicionais devido as 

condigoes de trabalho especiais como horas extras, adicionais de insalubridade, 

periculosidade e noturno. 

O quadro de incidencias tributarias elaborado pelo guia trabalhista no anexo um deste 

trabalho traz informagoes importantes para a empresa, expondo de acordo com as leis quais 

as verbas que incidem INSS e FGTS para melhor entendimento do conteudo que aqui esta 
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sendo abordado, tal quando foi adaptado de acordo com as verbas que aqui serao citadas 

no decorrer do projeto devido a sua extensao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4.1 Previdencia Social 

Segundo Pegas (2009), a Previdencia Social e uma instituicao publica onde o objetivo e 

garantir e reconhecer direitos aos seus segurados e um seguro social para quern contribui, 

onde a contribuigao transferida para a mesma e utilizada para substituir a renda do 

trabalhador contribuinte quando o mesmo perde a capacidade de trabalhar, seja por idade 

avangada, invalidez, doenga, reclusao, auxilio maternidade, entre outros motivos. 

Representa dependendo do tipo de tributagao uma parcela significativa da carga tributaria 

nacional, alcangando quase um quarto do que se arrecada no Brasil. 

O artigo 194 da Constituigao define a seguridade social como sendo um conjunto formado 

por agoes de iniciativa dos Poderes Publicos e da sociedade, que sao reservados para 

garantir os direitos referentes a saude, a previdencia e a assistencial social, devendo ser 

financiada por toda sociedade seja de forma direta ou indireta conforme a Constituigao 

Federal de 1988 Tftulo VIII artigo 195, atraves de recursos oriundos dos orgamentos da 

Uniio, Estados e Municipios, atraves de empregadores ou a eles equiparados incidente 

sobre a folha de pagamento, faturamento e lucro, empregados e receitas de concursos de 

prognosticos, que consiste em todo e qualquer concurso de sorteio de numeros ou 

quaisquer outros sfmbolos, loterias e apostas no ambito federal, estadual, DF ou municipal 

promovidos por orgao publicos ou sociedades civis ou comerciais. 

A Constituigao Federal, em seu art. 195 e a Lei de Custeio - Lei n° 8,212/1991 nos artigos 

10 e 11 disciplina o financiamento da seguridade social: 

Art. 195. A seguridade Social sera financiada por toda a sociedade, de 
forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes 
dos orgamentos da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
municipios, e das seguintes contribuigoes sociais: 

I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da 
lei, incidente sobre: 

a) a folha de salario e demais rendimentos do trabalhado pagos ou 
creditados, a qualquer titulo, a pessoa fisica que Ihe preste servigo, 
mesmo sem vinculo empregaticio; 

b) a receita ou faturamento; 
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c) o lucro; 

II - do trabalhador e os demais segurados da previdencia social, nao 
incidindo contribuicao sobre a aposentadoria e pensao concedidas pelo 
regime geral da previdencia social de que trata o art. 201; 

III - sobre a receita de concursos prognosticos; 

IV - do importador de bens ou servicos do exterior, ou de quern a lei o 
equiparar 

Art. 10 e 11 da Lei n° 8.212/1991: 

Art. 10. A seguridade social sera financiada por toda a sociedade, de forma 
direta e indireta, nos termos do artigo 195 da Constituigao Federal e desta 
Lei, mediante recursos provenientes da Uniao, dos Estados, do Distrito 
Federal, dos Municipios e de contribuigoes socais. 

Art. 11. No ambito federal, o orgamento da Seguridade Social e composto 
das seguintes receitas: 

I - receita da Uniao; 

II - receita de contribuigoes sociais; 

III - receita de outras fontes. 

Paragrafo unico. Constituent! contribuigoes sociais: 

a) as das empresas, incidentes sobre a remuneragao paga ou creditada 
aos segurados a seu servigo; 

b) as dos empregados domesticos; 

c) as dos trabalhadores, incidentes sobre o seu salario de contribuigao; 

d) as das empresas, incidentes sobre o faturamento e lucro; 

e) as incidentes sobre a receita de concursos de progndsticos. 

2.4.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA INSS 

O INSS (Instituto Nacional de Seguro Social) e uma autarquia do Governo Federal ligada ao 

Ministerio da Previdencia Social que tern como fungao receber os valores pagos em Regime 

de Previdencia Social e ao pagamento de aposentadoria, pensao, auxilio doenga, auxilio 

acidente, entre outros beneficios que sao previstos em lei. 

As contribuig5es para o INSS sao divididas entre os empregadores e os empregados, bem 

como das contribuigoes dos trabalhadores temporarios, dos autonomos e entre outros. 



36 

A legislacao previdenciaria considera empresa a firma individual ou sociedade que assume 

os riscos da atividade economica seja ela urbana ou rural, com ou sem fins lucrativos, 

entidades e orgaos da administracao publica direta e indireta, caso o contribuinte individual 

tenha funcionario sera equiparado a empresa, bem como a associagao ou entidade, 

cooperativa, a missao diplomatica e reparticao consular. 

A aliquota do INSS da empresa e de 20% sobre o total da folha de pagamento da empresa, 

a mesrna aliquota e utilizada sobre o-valor total pago ao contribuinte individual. No caso de 

servicos prestados por cooperados, atraves de cooperativas de trabalho,.o valor do INSS e 

calculado sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestacao de servicos, utilizando a 

aliquota de 15%. 

A empresa ainda tern que pagar alguns encargos o que acabam encarecendo o custo de 

contratagao de trabalhador, segundo aliquotas abaixo: 

a) Seguro de Acidente do Trabalho (RAT): que varia de acordo com o risco da empresa, 

variando entre 1%, 2% e 3% observando a Classificagao Nacional de Atividades 

Econdmicas (CNAE). 

b) Outras entidades que sao determinadas por meio do C6digo do Fundo da Previdencia e 

Assistencia Social (FPAS), no caso das empresas do comercio o codigo FPAS e o 515 cujo 

os percentuais sao: 

a) (Salario Educacao): 2,5% 

b) (SESI, SESC ou SEST) = 1,5% 

c) (SENAI, SENAC ou SENAT) = 1% 

d) (SEBRAE) = 0,6% 

e) (INCRA) = 0,2% 

As empresas do Simples Nacional nao pagam a contribuicao referente a outras entidades, 

Rat, e a Parte Patronal de 20%, em contrapartida pagam no DAS a Contribuigao 

Previdenciaria Patronal (CPP) que e calculado sobre o faturamento da empresa e a aliquota 

varia de acordo com a atividade fim da empresa. 

A lei n° 8.212/91 em seu artigo 22 disciplina acerca das contribuigSes da empresa para com 

o INSS: 
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Art.22 A contribuicao a cargo da empresa, destinada a seguridade social, 
alem do disposto no artigo 23, e de: 

I - 20% (vinte por cento) sobre o total das remuneracoes pagas, devidas ou 
creditadas a qualquer titulo, durante o mes, aos segurados empregados e 
trabalhadores avulsos que Ihe prestem servicos, destinados a retribuir o 
trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, e os ganhos 
habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de 
reajuste salarial, quer pelos services efetivamente prestados, quer pelo 
tempo a disposicao do empregador ou tomador dos servicos, nos termos da 
lei ou do contrato, ou ainda, de convencao ou acordo coletivo de trabalho ou 
sentenga normativa; (Inciso I com redacao determinada pela Lei n° 
9.876/1999) 

II - Para o financiamento do beneficio previsto nos arts. 57 e 58 da Lei n° 
8.213/1991, e daqueies concedidos em razao do grau de incidencia de 
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre 
o total das remuneracoes pagas ou creditadas no decorrer do mes, aos 
segurados empregados e trabalhadores avulsos: 

a) 1% (um por cento) para as empresa em cuja atividade 
preponderante o risco de acidentes de trabalho seja 
considerado leve; 

b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade 
preponderante esse risco se considerado medio; 

c) 3% (tres por cento) para as empresas em cuja atividade 
preponderante esse risco seja considerado grave; ( Inciso II 
com redacao determinada pela Lei n° 9372/1998 

III - 20% ( vinte por cento) sobre o total das remuneragoes pagas ou 
creditadas a qualquer titulo, no decorrer do mes, aos segurados 
contribuintes individuals que Ihe prestem servigos. (Inciso III acrescido pela 
Lei n° 9.876/1999) 

O valor a ser pago pelos trabalhadores ou nao depende do salario mensal que determinara 

o percentual a ser pago ao INSS, todos os anos atraves de portaria interministerial e 

divulgada tabela de salario de contribuigao para fins de recolhimento ao INSS, atualmente a 

tabela vigente determina que: 
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Tabela 1 - Contribuigao dos segurados empregado, empregado domestico e trabalhador avulso 

Segurados empregados, inclusive domesticos e trabalhadores avulsos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

TABELA VIGENTE 

Tabela de contribuigao dos segurados empregado, empregado domestico e 
trabalhador avulso, para pagamento de remuneragao 

a partir de 1° de Janeiro de 2013 

Salario - de - contribuigao Aliquota para fins de recolhimento ao INSS (%) 
Ate 1.247,70 8,00 
De 1.247,71 ate 2.079,50 9,00 
De 2.079,51 ate 4.159,00 11,00 

Fonte: Portaria Interministerial MPS/MS n° 15, de 10 de Janeiro de 2013. 

Sobre a remuneragao do empregado e descontado a contribuigao devida, pois todos tern na 

empresa obrigagao de contribuir, sendo que de forma direta ou indireta tera um retorno, pois 

caso esteja impossibilitado de trabalhar, seja por incapacidade fisica, mental, gravidez, 

velhice, ao morrer, ou mesmo em. caso de prisao a Previdencia Social assegura o 

contribuinte e sua familia, estando entre os beneficios: 

a) Aposentadoria; 

b) Salario Maternidade; 

c) Salario Familia; 

d) Auxilio Doenga; 

e) Auxilio Acidente; 

f) Pensao Por Morte; 

g) Auxilio Reclusao; 

h) Especial. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4.3 FGTS 

Instituido pela Lei n° 5.107/66, o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo e formado por 

depositos mensais efetuado pelas empresas em nome dos seus empregados, no valor de 

8% sobre a remuneragao que Ihe e paga ou devida todo dia 7 de cada mes, sendo que em 

se tratando do menor aprendiz segundo o inciso II do art. 2° da Lei n° 9.601/98 este 

percentual cai para 2%, atualmente a Lei que dispoe sobre o FGTS e 8.036/1990 tendo 
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sofrido varias modificagoes. No ano de 2001 a Lei Complementar n° 110/2001 determinou 

que as empresas pagassem 8,5% de FGTS, sendo que a contribuigao acrescida de 0,5% 

seria destinada custeio dos pianos: Verao e Collor durante cinco anos, ou seja, ate a 

competencia dezembro de 2006, a partir de Janeiro de 2007 as empresas voltaram a pagar 

8% de contribuigao ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS. 

O FGTS tern atualizagao monetaria pelos indices oficiais de inflagao, mais juros de 3% ao 

ano. Corresponde um peculio disponibilizado na aposentadoria ou morte do empregado, e 

representa uma indenizagao do tempo de servigo no caso de demissao imotivada, onde o 

trabalhador tern o direito neste caso de receber do empregador uma multa rescisoria no 

valor de 40% dos depositos ocorridos durante a vigencia do contrato, sendo ainda obrigada 

a pagar 10% sobre o saldo do FGTS destinada a contribuigao social instituida pela Lei 

Complementar n° 110/2001. 

Alem de ampliar o direito indenizatorio do trabalhador que ao final do vinculo empregaticio 

pode contar com os valores depositados na conta do mesmo, o sistema favorece de forma 

indireta ao proporcionar condigoes necessarias para a formagao de um Fundo de Aplicagao 

destinada ao financiamento de habitagao, bem como saneamento basico e infra - estrutura 

urbana. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4.4 Salario x Remuneragao 

A Constituigao Federal de 1988 em seu artigo 7° inciso estabelece os direitos sociais 

garantidos aos trabalhadores urbanos e rurais, no inciso IV e VII garante salario minimo 

fixado em lei e garantia de salario nunca inferior ao minimo. 

Art. 7°. Sao direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, alem de outros que 
visem a melhoria de sua condigao social: 

IV - salario minimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de 
atender as suas necessidades vitais basicas e as de sua familia com 
moradia, alimentagao, educagao, saude, lazer, vestuario, higiene, transporte 
e previdencia social, com reajustes periodicos que Ihe preservem o poder 
aquisitivo, sendo vedada sua vinculagao para qualquer fim; 

VII - garantia de salario, nuca inferior ao minimo, para os que percebem 
remuneragao variavel. 

O artigo 76 da CLT traz o conceito a cerca do que vem a ser salario minimo: 
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Art. 76 - Salario minimo e a contraprestagao minima devida e paga 
diretamente pelo empregador a todo trabalhador, inclusive ao trabalhador 
rural, sem distincao de sexo, por dia normal de servigo, e capaz de 
satisfazer, em determinada epoca e regiao do Pais, as suas necessidades 
normais de alimentagao, habitagao, vestuario, higiene e transporte. 

De acordo com Oliveira (2009), salario e uma contraprestagao devida e paga diretamente 

pelo empregador ao empregado pela prestagao de servigo, devido o contrato de trabalho, 

podendo ser diario, semanal, quinzenal, mensal, por pega ou tarefa nunca podendo ser 

inferior ao salario mfnimo vigente. 

Conforme Nascimento (2009), salario pode ser caracterizado como o conjunto de 

recebimento economico devido pelo empregador ao empregado tanto pela contraprestagao 

do trabalho, bem como durante o periodo que o empregado estiver a disposigao do 

empregador, quanto no periodo de descanso remunerado, interrupgoes do contrato de 

trabalho ou por forga de lei, porem nem todas as utilidades recebidas do empregador tern 

natureza salarial, como por exemplo, a participagao nos lucros e complementagao 

previdenciaria, as indenizagoes e os direitos intelectuais. 

Segundo Barros (2010) remunerag§o e composta pela soma do salario com outras 

vantagens percebidas na vigencia do contrato de trabalho como horas extras, adicional 

noturno, adicional de periculosidade, insalubridade, comissoes, gratificagoes, etc. Sendo 

assim salario e remuneragao correspondem ao conjunto de parcelas recebidas pelo 

empregado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4.5 Horas Extras 

Segundo o enunciado n° 264, do TST: 

A remuneragao do servigo suplementar e composto do valor da hora 
normal, integrado por parcelas de natureza salarial e acrescido do adicional 
previsto em Lei, contrato, acordo, convengao coletiva ou sentenga 
normativa. 

O tempo em que o empregado permanece a disposigao do empregador e considerado a 

jomada de trabalho que nao pode ultrapassar as oito horas diarias e quarenta e quatro 
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horas semanais, como estabelece o artigo 7 inciso XIII da Constituigao Federal, contudo a 

duragao normal do trabalho pode ser acrescida para os empregados maiores de idade de 

no maximo duas horas que sao consideradas horas extras e pagas no minimo 50% por 

cento do valor da hora normal conforme artigo 7 inciso VI da Constituigao Federal, se essas 

horas forem feitas nos dias de descanso ou feriado o valor sera acrescida de 100% do valor 

da hora normal. 

A Sumula n° 366 do TST (Tribunal Superior do Trabalho), dispoes sobre as marcagoes que 

antecedem a entrada e saida na Jornada de trabalho, onde nao sera considerada hora extra 

cinco minutos por evento e dez minutos diarios. 

Deve haver um intervalo de o minimo 11 (onze) horas consecutivas de descanso de uma 

Jornada para outra de trabalho, alem disso, o funcionario tern direito a um repouso 

remunerado de 24 horas consecutivas de preferencia aos domingos, com isso a hora que 

porventura faltar para completar o intervalo entre jomadas e as horas de repouso semanal 

serao considerados extraordinarios. 

Caso as horas extras sejam realizadas com frequencia passam a integrar o salario do 

funcionario, entrando na base de calculo do aviso previo, ferias, 13° salario, onde e feito 

uma media aritmetica do numero de horas, de acordo com Oliveira (2009): 

a) 13° Salario: Media da quantidade de numero de horas do respectivo 
ano, onde multiplica o resultado pelo valor da hora atual acrescida do 
adicional de hora extra. 

b) Ferias: Media da quantidade de numero de horas do periodo 
aquisitivo, multiplicando o resultado pelo valor da hora atual acrescida do 
adicional de hora extra. 

c) Rescisao de Contrato: As ferias vencidas as medias devem ser feita 
do periodo aquisitivo, e as ferias proporcionais da media do periodo 
proporcional, no caso do 13a salario apurar-se a media do mesmo de Janeiro 
do respectivo ano ate o mes anterior a demissao. 

Conforme Oliveira (2009), havendo o pagamento das horas extras deve-se pagar o DSR 

(Descanso Semanal Remunerado), onde somam-se as horas extras realizadas no mes, 

divide pelos dias uteis, multiplica pelos dias nao uteis (feriados e domingos) e o resultado 

encontrado multiplica-se pelo valor da hora extra, caso cada hora extra tenha percentual 

diferente (50%, 75%...) deve-se apurar o DSR separadamente. 
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2.4.6 Adicionais de Periculosidade, Insalubridade 

O adicional de periculosidade e pago ao funcionario que trabalha em atividades ou 

opera tes perigosas, que implicam em contato permanente com inflamaveis ou explosivos, 

em condieoes de risco constante, como por exemplo, frentistas de posto de combustlvel, 

entregador de gas, eletricistas, etc. 

O profissional capacitado para verificar se as atividades de uma empresa representam 

perigo para os seus funcionarios e o Engenheiro do Trabalho ou ate mesmo Medico do 

Trabalho que devem ser regtstrados no Ministerio do Trabalho e Emprego (MTE). 

Mesmo que o trabalhador nao tenha contato continue com atividades perigosas a 

jurisprudencia trabalhista determina que haja incidencia do adicional de periculosidade. 

A sumula n° 364 do TST traz em seu texto o adicional de periculosidade, a exposicao 

eventual, permanente e intermitente: 

I - Faz jus ao adicional de periculosidade o empregado exposto 
permanentemente ou que, de forma intermitente, sujeita-se a condicoes de 
risco. Indevido, apenas, quando o contato da-se de forma eventual, assim 
considerado o fortuito, ou o que, sendo habitual, da-se por tempo 
extremamente reduzido. (ex-OJs n° 05 - Inserida em 14.03.1994 e n° 280 -
DJ 11,08.2003) 

II - A fixagao do adicional de periculosidade, em percentual inferior ao legal 
e proporcional ao tempo de exposicao ao risco, deve ser respeitada, desde 
que pactuada em acordos ou convengoes coletivos. (ex-OJ n° 258 - Inserida 
em 27.09.2002) 

O percentual utilizado e de 30% (trinta por cento) sobre o salario base do empregado, sem 

acrescimos relativos a premios, gratifieagoes, etc., porem a sumula 191 do TST diz que para 

os eletricistas o adicional sera calculado sobre o total dos salarios: 

O adicional de periculosidade incide apenas sobre o salario basico e nao 
sobre este acrescido de outros adicionais. Em relagao aos eletricitarios, o 
calcuio do adicional de periculosidade devera ser efetuado sobre a 
totalidade das parcelas de natureza salarial (Nova redagao - Res. 121/2003, 
DJ 21.11.2003)., 

O adicional de insalubridade e garantido aos empregados expostos a agentes nocivos a 

saude acima dos limites de tolerancia fixados em razao da natureza e da intensidade do 

agente e ao tempo de exposigao aos seus efeitos, que estao previstos nos anexos da norma 
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regulamentadora numeral 5 que foi aprovada pela portaria n° 3.214 de 06 de junho de 1978, 

com alteracoes posteriores, quando se diz insalubre nada mais e do que um ambiente que 

pode causar doencas, devido a ser nao salubre 

O artigo 192 da CLT (Consolidagao das Leis Trabalhistas) traz percentuais que devem ser 

assegurados aos empregados que trabalham em condieoes insalubres que caso seja pago 

permanentemente integra a remuneragao do empregado: 

a) 40% (quarenta por cento) para a insalubridade de grau maximo; 

b) 20% (vinte por cento) para o grau medio; 

c) 10% (dez por cento) para o grau minimo. 

Tais percentuais sao classificados atraves de pericia medica que se baseia na NR 15 para 

poder medir o grau de insalubridade da atividade em questao, o profissional deve estar 

registrado no ministerio do trabalho e emprego. Neste caso se o empregado trabalhar tanto 

em servigos insalubres e perigosos, devera optar pelo adicional de um dos dois. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4.7 Adicional Noturno 

O adicional noturno esta assegurado ao trabalhador urbano e rural na Constituigao Federal 

em seu artigo 7°, inciso IX, onde nas atividades urbanas considera-se trabalho noturno entre 

22h00min horas de uma dia e OShOOmin horas do dia seguinte, para as atividades rurais na 

lavoura e considerado entre 21h00min horas de um dia e OShOOmin horas do dia seguinte e 

na pecuaria entre 20h00min horas do dia e 04h00min horas do dia seguinte, sendo que o 

adicional noturno pago com habitualidade integra o salario do empregado para todos os 

efeitos. 

Segundo as sumulas n° 214 e 60 do STF, nas atividades urbanas a hora e computada como 

sendo 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos, sofrendo com isso uma redugao 

de 7 (sete) minutos e 30 (trinta) segundos, o que representa uma diminuigao de 12,5% 

sobre a duragao do trabalho diurno. 

Deve haver um intervalo para repouso ou alimentagao tanto durante o trabalho diurno 

quanto noturno, onde se a Jornada for ate 4 horas nao tern intervalo; caso seja superior a 4 
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horas e nao excedentes a 6 horas o empregado deve ter um intervalo de 15 minutos; caso a 

Jornada exceda a 6 horas deve ter no minimo 1 (uma) hora e no maximo 2 (duas) horas de 

repouso. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4.8 Comissdes, Gratificagdes 

Comissao corresponde ao pagamento sobre vendas efetuadas pelo empregado e livremente 

ajustada, onde ha a previsao quanto a forma de pagamento, o artigo 78 da CLT, paragrafo 

unico, dispoe que caso o empregado nao atinja a soma de um salario minimo ou um salario 

da categoria o empregador devera efetuar o respectivamente ao minimo ou o salario base, 

sem desconta-lo posteriormente, enquanto que gratificacao e o pagamento feito 

liberalmente pelo empregador como forma de agradecimento em razao do servigo prestado 

podendo ser dado a um funcionario e a outro nao, se pago com habitualidade passa fara 

parte do salario. 

O artigo 457 da CLT determinada que todas as parcelas pagas como comissao, 

percentagens e gratificagoes integraram a remuneragao do empregado. 

Art. 457. Compreendem-se na remuneragao do empregado, para todos os 
efeitos legais, alem do salario devido e pago diretamente pelo empregador 
como contraprestagao do servigo, as gorjetas que receber. 

§ 1° Integram o salario, nao so a importancia fixa estipulada, como tambem 
as comissoes, percentagens, gratificagoes ajustadas, diarias para viagem e 
abonos pagos pelo empregador. 

2.4.9 Quebra de Caixa 

Segundo site Fisconet a quantia referente a quebra de caixa corresponde uma verba que e 

paga em geral aos empregados que trabalham frequentemente com dinheiro, tais como 

bancos, lojas, supermercados, etc., tendo como finalidade ressarcir eventuais prejuizos que 

o empregado vem a sofrer no exercicio de sua atividade, ja que as diferengas no caixa 

podem ser deduzidas de seu salario. Na legislagao nao existe dispositivos sobre essa verba, 

mas na maioria das vezes os sindicatos das categorias profissionais fixam atraves do 
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documento coletivo de trabalho a forma de pagamento, o valor das verbas, a periodicidade e 

a forma como se dara o pagamento. 

Como a verba quebra de caixa nao consta na Lei n° 8.212/1991 com a alteragoes 

posteriores no artigo 8° § 9 que determina as parcelas que nao sofreram tributacao 

previdenciaria, entende-se que este valor sofrera incidencia previdenciaria, 

Para fins de incidencia do FGTS o artigo 12, caput XX, da instrucao normativa n° 25 de 20 

de dezembro de 2001, traz que o valor recebido a titulo de quebra de caixa e uma verba que 

devera compor a base de calculo do FGTS. 

Sendo assim o valor pago habitualmente a titulo de quebra de caixa compoe a base de 

calculo do salario do funcionario, para fins de calculo do valor das ferias, 1/3 de ferias, 13° 

salario, aviso previo, etc. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4.10 Quinquenio 

Segundo Guia Trabalhista considera-se quinquenio o percentual aplicado sobre o salario do 

empregado que trabalha na empresa por um determinado tempo de servigo, onde o 

percentual, a data de pagamento e a periodicidade serao determinadas pelo sindicato da 

categoria profissional. 

2.4.11 Ferias, 13° Salario 

O artigo 7° da Constituigao Federal estabelece que: 

Art. 7°. Sao direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, alem de outros que 
visem a melhoria de sua condigao social: 

VIII - decimo terceiro salario com base na remuneragao integral ou no valor 
da aposentadoria; 

XVII - gozo de ferias anuais remuneradas com pelo menos, um tergo a mais 
do que o salario normal. 
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Nesse sentido o artigo 129 d CLT dispoe que as ferias eonstituem um direito do empregado 

de afastar-se do trabalho durante um determinado numero de dias consecutivos por ano 

sem afetar a sua remuneracao, desde que sejam cumpridas certas exigencias, entre elas a 

assiduidade. 

O empregado tera direito a ferias nas seguintes proporgoes: 

I - 30 (trinta) dias corridos, quando nao houver faltado ao servico mais de 5 
(cinco) vezes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

II - 24 (vinte e quatro) dias corridos, quando houver tido 6 (seis) a 14 
(quatorze) faltas; 

111-18 (dezoito) dias corridos, quando houver tido de 15 (quinze) a 23 (vinte 
tres) faltas; 

IV - 12 (doze) dias corridos, quando houver tido 24 (vinte e quatro) a 32 
(trinta e duas) faltas. (ART. 130 CLT.) 

Todo empregado que tenha completado um periodo aquisitivo anualmente, tern o direito de 

gozar ferias remuneradas que podem ser pagas durante o periodo concessivo de 11 meses, 

caso o empregador nao conceda tais ferias durante este periodo ao se veneer novo periodo 

estas ferias serao pagas dobradas como forma de indenizacao ao empregado, que tern 

cinco anos apos o periodo concessivo para questionar o nao pagamento, passados os cinco 

anos tal direito prescreve. 

Segundo o art. 135 da CLT a concessao de ferias devera ser comunicada atraves de um 

aviso previo de ferias com antecedencia minima de 30 dias ao empregado, sendo que o 

periodo de ferias devera ser anotado na carteira de trabalho do mesmo. A concessao das 

ferias visa proporcionar aos empregados um periodo de descanso, permitindo que o mesmo 

retorne com melhores condieoes fisicas e psiquicas ao trabalho, nao devendo o mesmo 

prestar servico a outro empregador a nao ser que mantenha contrato regularmente manttdo 

com aquele. 

O artigo 473 da CLT estabelece as condieoes em que a ausencia do empregado nao e 

considerada falta ao servico: 

I - ate 2 (dois) dias consecutivos, em caso de falecimento do conjuge, 
ascendente, descendente, irmao ou pessoa que, declarada em sua Carteira 
de Trabalho e Previdencia Social, viva sob sua dependencia economica; 

II - ate 3 (tres) dias consecutivos, em virtude de casamento; 
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III - por 1 (um) dia, em caso de nascimento de filho, no decorrer da primeira 
semana; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

** Nos termos do art. 10, §1°, do ADCT, referido prazo passou para 5 dias, ate que 

seja disciplinado o art.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 7° XIX, da Constituigao Federal 

IV - por 1 (um) dia, em cada 12 (doze) meses de trabalho, em caso de 
doagao voluntaria de sangue devidamente comprovada; 

V - ate 2 (dois) dias consecutivos ou nao, para o fim de se alistar eleitor, 
nos termos da lei respectiva; 

** Caput e incisos I a V com redacao determinada pelo Decreto-Lei n° 229, de 28 

de fevereiro de 1967 

VI - no periodo de tempo em que tiver de cumprir as exigencias do Servigo 
Militar referidas na letra c do art. 65 da Lei n° 4.375, de 17 de agosto de 
1964 (Lei do Servigo Militar). 

** Inciso VI acrescentado pelo Decreto-Lei n° 757, de 12 de agosto de 1969. 

VII - nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de 
exame vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior. 

** Inciso VII acrescentado pela Lei n° 9471, de 14 de julho de 1997. 

VIII - pelo tempo que se fizer necessario, quando tiver que comparecer a 
juizo. (Acrescentado pela Lei n.° 9.853, de 27-10-99, DOU 28-10-99) 

** Inciso VIII acrescentado pela Lei n° 9853, de 27 de outubro de 1999. 

IX - pelo tempo que se fizer necessario, quando, na qualidade de 
representante de entidade sindical, estiver participando de reuniao oficial de 
organismo internacional do qual o Brasil seja membro. (Acrescentado pela 
Lei n.° 11.304, de 11.05.2006, DOU 12.05.2006) 

O artigo 131 da CLT tambem dispoe sobre o assunto: 

I - nos casos referidos no artigo 473 (Incluido pelo Decreto-lei n° 1.535 de 
13 de abrii de 1977) 

II - durante o licenciamento compulsorio da empregada por motivo de 
maternidade ou aborto, observados os requisitos para percepgao do salario-
maternidade custeado pela Previdencia Social; (Redagao dada pela Lei n.° 
8.921, de 25-7-94, DOU 26-07-94) 

III - por motivo de acidente do trabalho ou enfermidade atestada pelo 
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, excetuada a hipotese do inciso 
IV do art. 133; (Redagao dada pela Lei n.° 8.726, de 05-11-93, DOU 08-11-
93) 

IV - justificada pela empresa, entendendo-se como tal a que nao tiver 
determinado o desconto do correspondente salario; (Incluido pelo Decreto-
lei n° 1.535 de 13 de abril de 1977) 
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V - durante a suspensao preventiva para responder a inquerito 
administrative) ou de prisao preventiva, quando for impronunciado ou 
absolvido; e (Incluido pelo Decreto-lei n° 1.535 de 13 de abril de 1977) 

VI- nos dias em que nao tenha havido servigo, salvo na hipotese do inciso 
III do art. 133. (Incluido pelo Decreto-lei n° 1.535 de 13 de abril de 1977) 

Nao tera direito a ferias o empregado quando, no curso do periodo aquisitivo, conforme 

estabelece o art. 133 da CLT: 

I - deixar o emprego e nao for readmitido dentro de 60 (sessenta) dias 
subsequentes a sua saida; 

II - permanecer em gozo de licenga, com percepgao de salarios, por mais 
de 30 (trinta) dias; 

III - deixar de trabalhar, com percepgao do salario, por mais de 30 (trinta) 
' dias, em virtude de paralisagao parcial ou total dos servigos da empresa; e 

IV - tiver percebido da Previdencia Social prestagoes de acidente de 
trabalho ou de auxilio-doenga por mais de 6 (seis) meses, embora 
descontinuos. 

§ 2° - Iniciar-se-a o decurso de novo periodo aquisitivo quando o 
empregado, apos o implemento de qualquer das condigoes previstas neste 
Art., retornar ao servigo. 

As ferias deverao ser pagas dois dias antes do inicio do gozo, onde sera pago a media da 

remuneragao durante o periodo aquisitivo, composta por salario mais variavel, mais 1/3 do 

valor dessas ferias. 

0 13° salario foi instituido pela lei n° 4.090/1962, sendo mais conhecido como gratificagao 

de Natal, pois e um salario extra oferecido ao funcionario no final do ano pago em duas 

parcelas, sendo que a primeira deve ser paga entre os meses de fevereiro ate 30 de 

novembro, ou por ocasiao das ferias se solicitado pelo empregado e a segunda ate 20 de 

dezembro, tern como base a media da remuneragao do trabalhador durante o ano corrente, 

toda a pessoa que trabalhar no minimo quinze dias com carteira assinada tern direito ao 13° 

salario, onde se pega o valor da remuneragao divide por doze e multiplica pelo total de 

meses trabalhados, na primeira parcela pega-se o valor encontrado e divide pela metade, na 

segunda parcela pega-se o valor total, diminui o valor do INSS, o valor do adiantamento, 

para assim encontrar o valor liquido a ser pago, sendo que o empregador devera pagar a 

GPS (Guia da Previdencia Social) referente ao 13° salario ate 20 de dezembro, e informar 

uma GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo e 

Informagoes a Previdencia Social instituida pela lei n° 9.528/1997 que exige a apresentagao 
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mensal por parte da empresa para a geracao; tanto do FGTS quanto da GPS, devendo a 

mesma apresentar a GFIP declaratoria referente ao 13° salario ate 31 de Janeiro do ano 

seguinte. A Constituigao Federal de 1988 preve o pagamento do 13° salario como um direito 

do trabalhador urbano e rural, inclusive empregado domestico e avulso. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.5 Impactos dos encargos socia is e trabalhistas nas empresas 

A gestao de recursos humanos representa uma grande dificuldade para o empreendedor 

brasileira, surgindo duvidas a respeito de questoes trabalhistas, onde os empreendedores 

sentem-se impotentes perante a legislacao trabalhista. Vitor (2008) 

Segundo Souza, et al 2012, o custo do trabalho no Brasil e um tema polemico que vem 

sendo estudado ha anos, mas devido a complexidade trabalhista, a grande quantidade de 

impostos e diversas obrigagoes impostas a empregados e empregadores, existe pouco 

consenso sobre o quanto custa admitir, manter e demitir um funcionario. O custo do trabalho 

formal no Brasil e um tema que gera discussoes sobre o impacto que a legislacao trabalhista 

causa sobre o custo do trabalho e consequentemente dentro da organizagao. Para o 

economista Pastore (1996) os encargos trabalhistas no Brasil podem ser considerados os 

mais altos do mundo, enquanto que para Pochmann (1994) o custo do trabalhador nao e tao 

alto, pois consiste em apenas um quarto da remuneragao total recebidas pelos empregados. 

Esse resultado conflitante ocorre porque para Pastore o salario e apenas aquele recebido 

diretamente pelo trabalho realizado, fazendo assim com que o 13° salario seja considerado 

em encargo social, ja para Pochmann o salario total e todo aquilo que o trabalhador recebe 

de forma direta, neste ponto de vista o 13° salario nao e considerado um encargo social, 

mas sim um componentezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA do trabalho. 

A tabela a seguir dispoe segundo Pastore (2006), o custo do trabalho formal no Brasil, 

trazendo percentuais pagos sobre o salario as obrigagoes sociais destinadas a Previdencia 

Social, o FGTS, o RAT (Risco de Acidente de Trabalho) e a parte de terceiros (Sesi, Senai, 

Sebrae, Salario Educagao, Incra), bem como os percentuais sobre o tempo nao trabalhado 

(ferias, abono de ferias, feriado, repouso remunerado, auxilio maternidade, aviso previo, 13° 

salario) e os reflexos de tais indices, chegando a um percentual de 102,06. 
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Tabela 2 - Custo trabalho segundo Pastore (1996) 

Tipos de Encargos ' % sobre o salario zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Obrigagoes Sociais 35,80 
Previdencia Social 20,00 
FGTS 8.00 
Salario - educacao 2,50 
Acidentes de trabalho (media) 2,00 
Sesi 1,50 
Senai 1,00 
Sebrae 0,20 
Incra 0,60 

Tempo nao trabalhado I 38,23 
Repouso remunerado 9,45 
Ferias 18,91 
Feriados 4,36 
Abono de ferias 3,64 
Aviso previo 1,32 
Auxilio - enfermidade 0,55 

Tempo nao trabalhado II 13,48 
13° salario 10,91 
Despesa de rescisao contratual 2,57 

Reflexos dos itens anteriores 14,55 
Incidencia cumulativa do grupo A sobre o E 13,68 
Incidencia do Fgts sobre o 13° salario 0,87 
Total Geral: 102,06 

Fonte: Pastore (1996) 

Devido a alteracoes relacionadas a multa rescisoria que a partir de 2002 passou de 40% 

para 50% do saldo acumulado do FGTS, bem como a nova lei do aviso previo que em 2011 

estabeleceu ampliou para 3 dias a cada ano trabalho tiverem impacto nessa media que 

passou para 102,43%. 

Para Pochmann (1994) o custo do trabalho formal e correspondente a 25,13%, como pode 

ser observado na tabela a seguir, onde ele descreve o desembolso que o empregador paga 

sobre o salario do empregado e os encargos incidentes sobre o mesmo para assim atingir 

tal percentual. 
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Tabela 3 - Custo trabalho segundo Pochmann (1994) 

Subparcelas Desembolso 

Itens de despesa (em $) (em $) 
1, Salario contratual 100,00 
2. 13° e adicional de 1/3 de ferias 11,11 
3. Folha de pagamento media mensal) (1+2) (base de 
calculo dos encargos sociais) 111,11 
4. FGTS e verbas rescisorias 11,80 
(proporcional mensal) 
5. Remuneracao media mensal total do trabalhador 122,91 
(3+4) 
6. Encargos Sociais (incidentes sobre R$ 111,11) 30,89 

INSS (20%) 22,22 
Seguro de acidente trabalho (2% em media) 2,22 
Salario - educacao (2,5%) 
Incra (0,2%) 2,78 
Sesi ou Sesc (1,5%) 0,22 
Senai ou Senac 1,0%) 1,67 
Sebrae (0,6%) 1,11 

7. Desembolso total mensal do empregado (5+6) 0,67 
Peso dos encargos | (7) / (5) - 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 153,80 

25,13% 

Fonte: Pochmann (1994) 

Segundo artigo publicado pelo guia trabalhista e possivel ver de forma resumida calculos 

diferentes a respeito dos encargos sociais e trabalhistas, que nao compreende todas as 

situacoes que podem surgir, devido a cada empresa ou atividade tern caracteristicas 

proprias de decomposicao de custos, trazendo os quesitos basicos referente a ferias, 13° 

salario e encargos sociais incidentes sobre os mesmos - FGTS e INSS. 

Nos quadros 1 e 2 constam duas situacoes especificas, uma para uma empresa optante 

pelo Simples Nacional e outra para uma empresa nao optante pelo Simples Nacional, 

verifica-se na 1 a situacao que o percentual sobre o salario de um mensalista e de 33,77%, 

enquanto que na 2 a situacao por ser uma empresa nao optante do Simples Nacional e de 

68,17%, impactando de forma direta no custo da mao de obra da empresa. 



52 

Quadro 1 - 1 a Situacao - Empresa optante pelo Simples (Comercio/lndustria) 

Calculo sobre um salario de Mensalista 

Encargos Sociais e Trabalhistas (%) (%) 

Encargos Trabalhistas 

13° Salario 8,33% 

Ferias 11,11% 

Encargos Sociais 

INSS 0,00% 

SAT ate 0,00% 

Salario EducagjJo 0,00% 

Incra/Sesi ou Sest ou Sesc /Sebrae/Senai ou Senac ou Senat 0,00% 

FGTS 8,00% 

FGTS/ Provisao de multa para Rescisao 4,00% 

Total Previdenciario 12,00% 

Previdencia s/13° e Ferias 2,33% 

Soma Basica 33,77% 
Fonte: Guia Trabalhista 
Adaptado pelo autor 

Quadro 2 - 2 a Situacao - Empresa nao optante pelo Simples 
Calculo sobre um salario de Mensalista 

Encargos Sociais e Trabalhistas (%) (%) 

Encargos Trabalhistas 

13° Salario 8,33% 

Ferias , 11,11% 

Encargos Sociais 

INSS 20,00% 

SAT ATE 3,00% 

Salario Educacao 2,50% 

Incra/Sesi ou Sest ou Sesc /Sebrae/Senai ou Senac ou Senat 3,30% 

FGTS 8,00% 

FGTS/ Provisao de multa para Rescisao 4,00% 

Total Previdenciario 40,80% 

Previdencia s/13° e Ferias 7,93% 

Soma Basica 68,17% 

Fonte Guia Trabalhista 
Adaptado pelo autor 
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Conclusao 1a situacao: "sobre um salario de mensalista de R$ 710,00, uma empresa optante 

pelo Simples Nacional tera um custo minimo de encargos de R$ 239,77, totalizando o custo de mao 

de obra para este salario de R$ 949,77" 

Conclusao 2 a situacao: "sobre um salario de mensalista de R$ 710,00, uma empresa nao optante 

pelo Simples tera um custo minimo de encargos de R$ 484,00, totalizando o custo total de mao de 

obra para este salario de R$ 1.194,00," 
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3 A N A L I S E D O S R E S U L T A D O S 

Neste capitulo serao apresentados os resultados obtidos atraves da aplicagao do 

questionario, junto aos empresarios das micro e pequenas empresas do comercio de Sousa 

- PB, com intuito de analisar os fatores que interferem na formalizacao e legalizacao da mao 

de obra. Foram apresentadas 15 questSes para os entrevistados com perguntas 

direcionadas aos encargos sociais e trabalhistas. 

Inicialmente foi perguntado o grau de escolaridade do empresario, obtendo o seguinte 

resultado: 

• Disino fundamental 

• Ensino medio 

• Ensino superior 

GRAFICO 1: Grau de Escolaridade dos Empresarios 

Fonte: Pesquisa de campo (2013) 

O resultado indicou que das 50 empresarios entrevistadas, 5 4 % possuem o ensino medio, 

36% superior e 10% fundamental , onde somatorio dos que tern o ensino medio com os que 

tern ensino superior representa uma percentual relevante, mostrando com isso que e os 

empresarios estao buscando adquirir maiores conhecimento para adicionar valor a sua 

empresa. 

Segundo Hashimoto (2009) o conhecimento e a competencia intrinseca, que sao adquiridas 

pelo empreendedor atraves da educacao e experiencias previas, e considerado o primeiro 

fator que pode reduzir o risco de fechamento das empresas nascentes e que acabam 

auxil iando no dia a dia do neg6cio. 

No segundo quesito foi perguntando aos entrevistados o porte da empresa, o resultado 

obtido esta expresso no grafico a seguir: 
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• Micro empresa - ME 

• Grande Empresa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

as Empresa de Pequeno 

Porte - EPP 

• Sem porte definido 

GRAFICO 2: Porte da empresa 

Fonte: Pesquisa de campo (2013) 

Conforme o grafico 2, 8 2 % sao microempresa e 18% classificada como empresa de 

pequeno porte, demonstrando com isso que na cidade de Sousa existem registradas mais 

micro empresa do que empresa de pequeno porte como foi informada pela ouvidoria da 

Junta Comercial da Paraiba. 

O grafico 3, mostra o tempo de atuacao no mercado das emrpresas entrevistas, verif icando-

se que 3 2 % estao ate cinco anos atuando no mercado, 18% entre seis e dez anos, 3 2 % 

entre onze e vinte anos e 18% tern mais de vinte anos de atuacao. Percebe-se, que as 

empresas estao em fase da amadurecimento. 

• Ate 05 anos 

• Entre 06 e 10 anos 

• Entre 11 a 20 anos 

• Maisde 20 anos 

GRAFICO 3: Tempo de atuacao no mercado 

Fonte: Pesquisa de campo (2013) 

De acordo com o grafico 4 , que demonstra o regime de tr ibutacao da empresa, 8 4 % sao 

regidas pelo Simples Nacional, que e um regime compart i lhado de arrecadagao, cobranca e 

fiscalizagao de tributos aplicados a MPE's , unif icando a arrecadagao dos tributos federais, 
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estaduais e municipais. Observa-se tambem que 14% das empresas sao optantes do Lucro 

Presumido, que segundo Frabelli (2003) tern a f inalidade de facilitar o pagamento do 

Imposto de Renda sem ter que recorrer a complexa apuracao do lucro real, sendo 

considerado pelo f isco como uma presungao do que seria o lucro das organizacoes. Com 

relacao ao Lucro Real apenas 2 % das empresas sao optantes deste tipo de regime, onde o 

Imposto de Renda e determinado a partir do lucro contabil apurado pela pessoa juridica, 

acrescido de ajustes (positivo e negativo) requeridos pela legislagao fiscal, tal resultado se 

deve por o Simples Nacional ser urn regime destinado as microempresas e empresas de 

pequeno porte. 

2% 

• Lucro Real 

• Lucro Presumido 

- Simples Nacional 

GRAFICO 4: Regime de TributacSo da Empresa 

Fonte: Pesquisa de campo (2013) 

Com relacao ao numero de empregados o grafico 5, mostra que a grande parte das 

empresas (58%) possuem de 01 a 05 funcionarios, 22% possuem entre 06 a 10 

funcionarios, 16% entre 11 e 20 funcionarios, 2 % mais de 20 e outros 2 % nao possuem 

nenhum funcionario. 

2% 2% 

• Nenhum 

• Entre 01 e 05 

a Entre 06 e 10 

• Entre 11 e 20 

• Mais de 20 funcionarios 

GRAFICO 5: Numero de funcionarios 
Fonte: Pesquisa de campo (2013) 



57 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No grafico 6, observa-se que 50% dos entrevistados acha que deveria aumentar o quadro 

de funcionario, e 5 0 % acha que nao precisa aumentar o quadro de funcionarios. 

GRAFICO 6: Aumentar quadro de funcionarios 
Fonte: Pesquisa de campo (2013) 

Para os empresarios que responderam sim no que diz respeito ao aumento de funcionarios, 

perguntou-se quais as dif iculdades encontradas para aumentar o quadro de funcionarios, 

onde o grafico 7, expoe que 8 0 % nao contrata mais funcionarios devido aos custos nos 

encargos sociais e trabalhistas, 16% dizem ser devido a mao de obra qualif icada e 4 % do 

entrevistados disseram ter outros motivos para nao aumentar o seu quadro de funcionario. 

• Devido aos custos nos 

encargos sociais e 

trabalhistas 

• M§o de obra 

qualificada 

* Outros motivos 

GRAFICO 7: Dificuldades encontradas para aumentar o quadro de funcionarios 

Fonte: Pesquisa de campo (2013) 

Foi perguntado ao empresario se o mesmo tinha alguma dificuldade com relacao ao tema 

encargos sociais e trabalhistas, onde conforme grafico 8, 82% disse que tinha algum tipo de 
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dificuldade, enquanto que 18% dos entrevistados disseram nao ter nenhuma dificuldade 

com o tema encargos e trabalhistas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Sim 

• Nao 

GRAFICO 8: Tem alguma dificuldade com relacao ao tema encargos sociais 
e trabalhista 

Fonte: Pesquisa de campo 2013 

Em suplemento o grafico anterior dos 8 2 % que disseram ter algum tipo de dif iculdade de 

acordo com o grafico 9, 3 2 % diz nao saber calcular esses encargos e analisar esses custos, 

2 9 % disse que faltava tempo para poder se aprofundar no tema, ja 3 2 % disseram que 

t inham outros tipos de dif iculdade relacionados ao tema e 7% disseram nao ter interesse no 

tema. 

Segundo Vitor (2008) seria interessante que o governo atraves de seus orgaos como o 

Ministerio do Trabalho e Emprego criasse programas por meio de seminarios, palestras, 

cursos, etc, que incentivassem ao estudo de tal tema, facil itando assim o entendimento dos 

empresarios, ja que e de suma importancia que o mesmo saiba o quanto desembolsa para 

manter urn funcionario. 
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Nao sabe calcular esses 

encargos 

Falta de conhecimento 

e interesse 

Falta de tempo para se 

aprofundar no tema 

Outtros motivos 

GRAFICO 9: Dificuldade do empresario com relacao aos tema encargos sociais e 

trabalhistas. 

Fonte: Pesquisa de campo (2013) 

Segundo o grafico 10, para 9 0 % dos entrevistados a carga tributaria gera impacto no 

desempenho da empresa enquanto que 10% acham que a carga tributaria nao causa 

nenhum impacto na empresa. 

Conforme Viol e Rodrigues (2000) e fundamental que os governantes tenham ciencia de que 

a carga tributaria constitui urn consideravel custo para as MPE's em grande parte dos 

palses, a partir do momento que o governo tentar diminuir tais custos tende a criar 

beneficios para a empresa a medida que incentiva o setor. 

• Sim 

• Nao 

GRAFICO 10: A Carga Tributaria geral algum impacto no desempenho das 

atividades. 

Fonte: Pesquisa de campo (2013) 

A tabela 4 demonstra que 56% dos entrevistados acham que a carga tributaria colabora no 

aumento dos custos da organizagao, 4 4 % acham que nao colabora no aumento dos custos 
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da organizacao. No que diz respeito se a carga tributaria reduz a formalizacao de 

contratagoes com CTPS 4 4 % disseram que sim e 5 6 % disseram que nao. Perguntados se a 

carga tributaria inibe a criacao de novos postos de trabalho 4 7 % acham que inibe enquanto 

53% acham que nao inibe a abertura de novos postos de trabalho. Verif icando-se com isso, 

que para os entrevistados a carga tributaria nao reduz o numero de formalizacao com CTPS 

assinada e nao inibe a abertura de novos postos de trabalho, porem colabora no aumento 

dos custos das organizacdes. 

Tabela 4: Como a carga tributaria impacta no desempenho das atividades da empresa 

Percepgao da Carga Tributaria no 

desempenho das atividades da empresa 
Sim zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% Nao % 

Total em 

% 

Reduz o numero de formalizacao de 
contratacao com CTPS 20 44% 25 56% 100% 

Inibe a criacao de novos postos de trabalho 21 47% 24 53% 100% 

Colabora no aumento dos custos das 
organizacoes 

25 56% 20 44% 100% 

Fonte: Pesquisa de campo (2013) 

De acordo com o grafico 1 1 , para 7 8 % dos entrevistados, acha que e necessaria uma 

reforma trabalhista para que a empresa possa continuar no mercado. 

Para Vitor (2008) e conveniente uma reforma trabalhista o mais breve posslvel, pois a 

elevada carga de tributos trabalhistas pode impossibilitar a continuidade da empresa. 

Ainda com relacao a isso segundo Martins (2007) diz que nao e preciso retirar os direitos 

dos empregados para se fazer uma reforma trabalhista adequada, diminuir os altos custos 

tributarios contidos na folha de pagamento. 

Nesse contexto a reforma trabalhista nao seria a retirada dos direitos dos empregados, mas 

sim a diminuicao dos custos tributarios contidos na folha de pagamento. 
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• Sim 

• N2o 

GRAFICO 11: A Reforma Trabalhista e necessaria para a continuidade da 
empresa 

Fonte: Pesquisa de campo 2013 

Perguntados se a flexibilidade das leis trabalhistas poderia impactar nos custos com 

encargos sociais e trabalhistas conforme grafico 12 pode se verificar que 9 0 % concordaram 

que sim enquanto apenas 10% acham que nao. 

Conforme Ongaratto (2010) o verbo flexibilizar tern como significado tornar f lexivel. Quando 

se pretende flexibilizar as leis trabalhistas busca-se propiciar que os direitos por eles 

introduzidos sejam adequados aos interesses das partes, destinando-se a urn 

apr imoramento da atual situagao. 

Segundo Martins (2000, p.25), "a flexibilizagao do direito do trabalho vem a ser urn conjunto 

de regras que tern por objetivo instituir mecanismos tendentes a compatibil izar mudancas de 

ordem economica, tecnologica ou social existentes na relacao entre o capital e o trabalho." 

Para Vitor (2008) a flexibilizagao das leis trabalhistas sera propicio no que diz respeito a 

redugao dos gastos trabalhista na organizagao, onde de acordo com a vontade de ambas as 

partes e feito urn acordo que visa ajudar na redugao das despesas de contratagSo do 

trabalhador, lembrando que a flexibilizagao nao tern como intuito afetar o empregado, ja que 

a negociagao abrange os interesses de ambas as partes, tendo como objetivo a satisfagao 

na relagao empregado-empregador. 
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• Sim 

• Nao 

GRAFICO 12: A Flexibilidade das leis trabalhistas podera impactar nos custos com 

encargos sociais e trabalhistas. 

Fonte: Pesquisa de campo 2013 

No grafico 13, observ-se que 5 0 % dos entrevistados acham que a legislagao trabalhistas, 

em especial a CLT pode ser considerado o maior impedimento de mais em empregos, para 

os outros 5 0 % a legislagao trabalhista nao e considerada urn impedimento. 

• Sim 

• Nao 

GRAFICO 13: A Legislagao trabalhista, em especial a CLT e o maior impedimento de 

mais empregos. 

Fonte: Pesquisa de campo 2013 

A tabela 5 traz os elementos que podem promover a redugao da carga tributaria trabalhista 

na organizacao podendo ser observado que para 6 8 % dos entrevistados a isengao dos 

encargos sociais sobre a folha de pagamento pode ser considerado urn elemento que 

promeve tal redugao e assim benefecia a empresa, com relagao aos outros elementos aqui 

elencados para a maior parte dos entrevistados nao promovem a redugao da carga 

trabalhista na organizagao: a redugao dos encargos sociais, redugao da Jornada de trabalho, 

a redugao dos direitos dest inados aos trabalhador, nem o recolhimento de valores f ixos a 

titulo de encargos sociais. 
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TabelazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 5: Elementos que podem promover a redugao da carga tributaria trabalhista na organizacao 

Elementos que podem promover a redugao 

da carga tributaria trabalhista na Sim zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% Nao % 
Total em 

% 
organizacao 

Total em 

% 

Redugao dos encargos sociais sobre a 

folha de pagamentos 
21 42% 29 58% 100% 

Isengao dos encargos sociais sobre a folha 

de pagamento 
34 68% 16 32% 100% 

Redugao da Jornada de trabalho, com a 

correspondente redugao de salario na 04 8% 46 92% 100% 

mesma proporgao 
Redugao dos direitos destinados aos 

empregados 
04 8% 46 92% 100% 

Recolhimento de valores mensais fixos a 

titulo de encargos sociais 
13 26% 37 74% 100% 

Fonte: Pesquisa de campo 2013 
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4 C O N S I D E R A Q O E S F I N A I S 

Este trabalho teve como objetivo analisar os fatores que interferem na formalizacao e 

legalizacao da mao de obra nas microempresas e empresas de pequeno porte do comercio 

de Sousa PB, onde se percebe que para a maioria dos entrevistados a carga tributaria nao 

reduz o numero de formalizacao de contratacao com carteira assinada, colaborando no 

aumento dos custos da organizacao, porem acham que se faz necessario uma reforma 

trabalhista, pois na atual situacao a alta carga de tributos podera impossibilitar independente 

do porte da empresa a sua continuidade, onde a flexibilizacao das leis trabalhistas tera urn 

impacto positivo nos custos trabalhistas sem prejudicar o empregado, objetivando a 

satisfacao na relacao entre empregado e empregador. 

No desdobrar do trabalho foi conceituado micro e pequena empresa e sua importancia na 

economia do pais, os regimes de tributacao vigentes no Brasil: lucro real, lucro presumido, 

lucro arbitrado e simples nacional bem como a forma de calculo dos encargos sociais e 

trabalhistas contidos na folha de pagamento, os tipos de encargos sociais e trabalhistas 

mencionando as leis que os rege, sua finalidade e impacto na folha de pagamento. 

Na amostra estudada, a maioria das empresas sao optantes pelo simples nacional, regime 

destinado as micro e pequenas empresas, onde esta forma de tributacao e revertida em 

incentivo para a empresa, pois de forma legal ocorre a diminuicao dos encargos sociais. 

A legalidade e formalidade da mao de obra podem causar aumento nos custos da 

organizacao, ja que as despesas com a mao de obra integram o custo do produto/servico, 

tendo grande relevancia na organizacao, porem e ideal que a empresa atue na legalidade, 

pois representa urn beneficio para" o empregado que tern assegurado por meio da 

Constituigao Federal e CLT os direitos trabalhistas e urn porto seguro para a empresa que 

estara resguardada em fiscalizacao do ministerio do trabalho e de outros orgaos. 

O peso dos encargos sociais e considerado excessivo, pois representa urn dos principals 

obstaculos para a contratacao de mao de obra e colaborando nos custos da empresa, onde 

para consideravel parte dos entrevistados e necessario a isengao de encargos sociais sobre 

a folha de pagamento para promover a reducao da carga tributaria trabalhista na 

organizacao a medida que incentiva o setor. Como foi visto no decorrer do trabalho a partir 

do momento que a empresa decide contratar urn funcionario ela automaticamente esta 

sujeita a despesas trabalhistas que estao previstas em lei e convencao coletiva como, por 

exemplo, o pagamento do salario seja ele diario, quinzenal ou mensal, ferias, 13° salario, 
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adicionais como horas extras, periculosidade, insalubridade, quebra de caixa, bem como ao 

pagamento mensal do FGTS e INSS, entre outros encargos. 

Na percepcao de uma parte dos empregadores a carga tributaria nao reduz o numero de 

formalizacao com carteira assinada, entretanto acham necessaria uma reforma trabalhista 

que vise colaborar para a continuidade da empresa e que ocorra a flexibilidade das leis 

trabalhista de forma que concilie os interesses do empregado dos empregadores, 

aumentando assim a oferta de empregos no mercado. 

Percebe-se com isso que a carga tributaria trabalhista e social e considerada excessiva, 

interferindo de forma direta no custo que o empregado representa a seus empregadores, 

entretanto, estes ultimos nao verif icam claramente a sua ingerencia, pois eles entendem que 

esses encargos nao atrapalham a formalizacao da mao de obra, o que contradiz suas 

proprias opinioes, quando reiteram a necessidade, por exemplo, de uma reforma trabalhista 

e de isengao dos encargos sociais. 

Espera-se que as conclusoes aqui obtidas sirvam de fonte de informagao a respeito dos 

fatores que interferem na formalizacao e legalizacao da mao de obra, bem como o tema 

encargos sociais e trabalhistas, sugerindo-se a continuidade e aprofundamento da pesquisa, 

por ser um tema relevante tanto no mundo academico como nas organizacoes, ja que a 

contabilidade por ser uma ciencia social que busca prover os usuarios com informacoes 

sobre aspectos de natureza economica, financeira e fisica do patrimonio da entidade, deve 

utilizar principios e tecnicas para garantir que o gestor possa administrar seu patrimonio, 

tendo como desafio assegurar que a folha de pagamento e contribuicao previdenciaria 

esteja de acordo com as normas que rege sobre essas obrigagoes, para que as obrigagoes 

trabalhistas e encargos sociais sejam aplicados corretamente, garantindo assim uma visao 

financeira para a tomada de decisao na busca de resultados sem violar o direito do 

empregado. Propoe-se tambem um estudo acerca de outros motivos que dificultam o 

entendimento do empresario no entendimento dos encargos sociais e trabalhistas e a 

desoneragao da folha de pagamento que passou a vigorar a partir de abril de 2013, mas que 

aqui na foi abordado devido a dificuldade de material bibliografico disponivel. 
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Q U E S T I O N A R I O D E P E S Q U I S A 

F A T O R E S Q U E I N T E R F E R E M NA FORMALIZAQAO E L E G A L I Z A Q A O DA MAO D E 

O B R A NAS M E s E E P P s : UM E S T U D O NAS MICRO E P E Q U E N A S E M P R E S A S DO 

C O M E R C I O DA C I D A D E D E S O U S A / P B 

O presente questionario faz parte do Trabalho de Conclusao de Curso que esta sendo 

desenvolvido pela discente Maria Madalena Matias de Sousa do curso de Ciencias 

Contabeis da UFCG - Campus Sousa. Este estudo tern como objetivo Identificar os 

fatores que interferem na formalizacao e legalizagao da mao de obra na 

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte da cidade de Sousa-PB.Agradecemos 

sua participagao nesse estudo e colaboragao para o desenvolvimento da pesquisa na 

area contabil. 

Aluna: Maria Madalena Matias de Sousa. E-mail - mada.matias@hotmai l .com 

Orientador: Francisco Dinarte de Sousa Fernandes. 

1. Grau de escolaridade do empresario: 

( ) Ensino fundamental 

( ) Ensino medio 

( ) Ensino superior 

2. Qual o porte de sua empresa: 

( ) Micro empresa - ME ( ) Empresa de Pequeno Porte - EPP 

( ) Grande Empresa ( ) Sem porte definido. 

3. Tempo de atuagao no mercado: 

anos 

4. Regime de Tributacao: 

( ) Lucro Real 

( ) Lucro Presumido 

( ) Simples Nacional. 

5. Numero de funcionarios 

mailto:mada.matias@hotmail.com
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( ) Nenhum 

( ) Entre 01 a 05 

( ) Entre 06 a 10 

( ) Entre 11 a 20 

( ) Mais de 20 funcionarios 

6. Acha que deveria aumentar o quadro de funcionarios: 

( ) S i m 

( ) N a o 

7. Se sim, quais as dificuldades encontradas para aumentar o quadro de funcionarios: 

( ) Devido aos custos nos encargos sociais e trabalhistas 

( ) Mao de obra qualificada 

( ) Outros motivos 

8. O (a) senhor (a), tern alguma dificuldade com relacao ao tema encargos sociais e 

trabalhistas: 

( ) S i m 

( ) N a o 

9. Se sim, qual a maior dificuldade do empresario com relacao ao tema encargos sociais e 

trabalhistas: 

( ) Nao saber calcular esses encargos 

( ) Falta de conhecimento e interesse 

( ) Falta de tempo para se aprofundar no tema 

( ) Outros motivos 

10. A carga tributaria gera algum impacto no desempenho das atividades da sua empresa: 

( ) S i m 

( ) N a o 

11 . Se sim, como a carga tributaria impacta no desempenho das atividades da empresa: 

Percepcao da Carga Tributaria no desempenho das 

atividades 

Sim Nao 

Reduz o numero de formalizacao de contratacoes com 

CTPS - Carteira de Trabalho e Previdencia Social 

Inibe a criacao de novos postos de trabalho 

Colabora no aumento dos custos das organizacoes 

12. A reforma trabalhista e necessaria para a continuidade da empresa? 

( ) S i m 

( ) N a o 
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13. A flexibilidade das leis trabalhistas podera impactar nos custos com encargos sociais e 

trabalhistas? 

( ) S i m 

( ) N a o 

14. A legislagao trabalhista, em especial, a CLT (Consolidacao das Leis Trabalhista) e o maior 

impedimento de mais empregos? 

( ) S i m 

( ) N a o 

15. Quais os elementos que podem promover a redugao da carga tributaria trabalhista na 

organizacao: 

Elementos que podem promover a redugao da carga 

tributaria trabalhista na organizag§o: 

Sim Nao 

Redugao dos encargos sociais sobre a folha de 

pagamento; 

Isengao dos encargos socias sobre a folha de pagamento; 

Redugao da Jornada de trabalho, com a correspondente 

redugao de salario na mesma proporgSo. 

Redugao dos direitos destinados aos empregados 

Recolhimento de valores mensais fixos a titulo de 

encargos sociais 



ANEXO A - Quadro 3 - Incidencias Tributarias 

VERBAS INSS FGTS 
Abonos Sim 

(Lei 8212/91, art. 
28, I) 

Sim 
(Lei 8036/90, art. 
15) 

Abono Pecuniario de ferias Nao 

(Lei 8212/91, art. 
28, par. 9, "e") 

Nab 

(IN SIT 25/2001, 
art. 13, II 

Adicionais: 
Insalubridade 
Periculosidade 
Noturno 
Horas Extras 
Tempo de Servico 
Transferencia 

Sim 
(Lei 8212/91, art. 
28, I) 

Sim 

(IN SIT 25/2001, 
art. 12, II a V) 

Auxilio Acidentario (primeiros 15 
dias a cargo do empregador) 

Sim 

(Lei 8212/91, art. 
28, I e Lei 
8213/91, art. 60, 
par. 3) 

Sim 

(IN SIT 25/2001, 
art 9, III -durante 
todo o periodo de 
afastamento do 
empregado) 

Auxilio Doenga (primeiros 15 dias a 
cargo do empregador) 

Sim 
(Lei 8212/91, art. 
28, inciso I e Lei 
8213/91, art. 60, 
par. 3) 

Sim 
(IN SIT 25/2001, 
art. 9, II) 

Aviso Previo Indenizado Sim 
(Decreto 
6727/2009) 

Sim 
(IN SIT 25/2001, 
art. 12, XIX) 

Aviso Previo Trabalhado Sim 
(Lei 8212/91, art. 
28, I) 

Sim 
(IN SIT 25/2001, 
art. 12, XIX) 

Comissoes Sim 
(Lei 8212/91, art. 
28, I) 

Sim 
(IN SIT 25/2001, 
art. 12, II a V) 

Decimo Terceiro Salario parcela 
adicional de 1/12 paga em rescisao 
devido ao aviso previo indenizado 

Sim 
(Decreto 
6727/2009 e IN 
RFB 925/2009) 

Sim 
(IN SIT 25/2001, 
art. 12, XIV) 

Decimo Terceiro Salario - 1 a . 
parcela 

Nao 
(Decreto 3048/99, 
art. 214, par. 6) 

Sim 
(IN SIT 25/2001, 
art. 12, XIV) 

Decimo Terceiro Salario - 2 a . 
parcela ou por rescisao do contrato 
de trabalho 

Sim 
(Decreto 3048/99, 
art. 214, par. 6) 

Sim 
(IN SIT 25/2001, 
art. 12, XIV) 

Ferias Gozadas e Adicional 1/3 Sim 

(Lei 8212/91, art. 
28, I e Decreto 
3048/99 art. 214, 
par. 4) 

Sim 
(IN SIT 25/2001, 
art. 12, I e IX) 

Ferias dobradas - parcela paga em 
dobro. 

Nao 
(Lei 8212/91, art. 
28, par. 9, "d" e 
Decreto 3048/99, 
par. 9, IV) 

Nao 
(IN SIT 25/2001 
art. 13, IV) 

Gratificagoes Sim Sim 



VERBAS INSS FGTS 
(Lei 8212/91, art. 
28, I) 

(IN SIT 25/2001, 
art. 12, XV) 

Indenizacao por despedida nos 30 
dias que antecede a data base (Lei 
6708/79, art. 9) 

Nao 
(Lei 8212/91, art. 
28, par. 9, "e", 
Lei 9711/98) 

Nao 
(IN SIT 25/2001, 
art. 13, VII) 

Indenizacao 40% sobre o saldo 
FGTS pela despedida sem justa 
causa 

Nao 

(Lei 8212/91, art. 
28, par. 9, "e") 

Nao 
(IN SIT 25/2001, 
art. 13, VIII) 

Indenizacao por rescisao 
antecipada de trabalho com termo 
estipulado - art. 479 CLT (ex: 
contrato de experiencia) 

Nao 
(Lei 8212/91, art. 
28, par. 9, "e") 

Nao 

(IN SIT 25/2001, 
art. 13, VIII) 

Multa por atraso no pagamento 
rescisao (art. 477 CLT § 8°) 

Nao 

(Lei 8212/91, art. 
28, § 9°, "x") 

Nao 
(IN SIT 25/2001, 
art. 13, XXI) 

Quebra de Caixa Sim 

(Lei 8212/91, art. 
28, I) 

Sim 
(IN SIT 25/2001, 
art. 12, XX) 

Salario Maternidade Sim 
(Lei 8212/91, art. 
28, par. 2) 

Sim ' 
(IN SIT 25/2001, 
art. 9, IV) 

Salario Familia Nao 
(Lei 8212/91, art. 
28, par. 9, "a") 

Nao 
(IN SIT 25/2001, 
art. 13, XVIII) 

Vale Transporte Nao 
(Lei 8212/91, art. 
28, par. 9, "f") 

Nao 
(IN SIT 25/2001, 
art. 13, XX) 

Vestuarios, equipamentos e outros 
acessorios fornecidos ao 
empregado e utilizados no local do 
trabalho para prestacao dos 
respectivos servicos. 

Nao 
(Lei 8212/91, art. 
28, par. 9, "r") 

Nao 
(IN SIT 25/2001, 
art. 13, XXIX) 

Fonte: Guia Trabalhista 
Adaptado pelo autor 
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ANEXO B - TABELA DE ALIQUOTAS POR CODIGOS FPAS 

ANEXO II 

Redacao dada pela Instrucao Normativa RFB n 5 1.238, de 11 de Janeiro de 2012) 

TABELA DE ALIQUOTAS POR CODIGOS FPAS 

ALIQUOTAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA%) 

CODIGO 
DO FPAS 

Pre 
v. 

Soci 
al 

GILR 

AT 

Salari 
0-

Educ 

acao 

INC 
RA 

SE 
NAI 

S 
E 
SI 

SE 
NA 
C 

SE 
SC 

SEB 

RAE 

D 
P 
C 

Fund 
0 

Aerov 
iario 

SE 
NA 
R 

SE 
ST 

SE 
NA 
T 

SESC 
OOP 

Tota zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I 

Outr 
as 

... — 0001 
000 

2 

000 
4 

00 
08 

001 
6 

00 
32 

0064 
01 
28 

0256 
051 

2 
10 
24 

204 
8 

4096 

Ent. 
Ou 
Fun 
dos 

507 20 
Varia 

vel 
2,5 0,2 1,0 

1, 
5 

. . . ... 0,6 ... ... ... ... ... — 5,8 

507 
Cooperativ 
a 

20 
Varia 

vel 
2,5 0,2 ~ 

... ... ... 0,6 ... ... ... ... ... 2,5 5,8 

515 20 
Varia 

vel 
2,5 0,2 . . . ... 1,0 1,5 0,6 . . . — ... ... ... — 5,8 

515 
Cooperativ 
a 

20 
Varia 

vel 
2,5 0,2 ... — — ... 0,6 ... — ... . . . ... 2,5 5,8 

523 20 
Varia 

vel 
2,5 0,2 ... ... ... ... ... ™ — ... ... — ... 2,7 

531 20 
Varia 

vel 
2,5 2,7 ... — ... ... ... — — ... ... ... — 5,2 

540 20 
Varia 

vel 
2,5 0,2 ... .— — ... — 

2, 
5 

— ... ... ... ... 5,2 

558 20 
Varia 

vel 
2,5 0,2 ... ... ... ... ... ... 2,5 ... — ... . . . 5,2 

566 20 
Varia 

vel 
2,5 0,2 — — ... 1,5 0,3 ... ... ... ... . . . ... 4,5 

566 
Cooperativ 
a 

20 
Varia 

vel 
2,5 0,2 — ... ... ... 0,3 ... — ... ... ... 2,5 5,5 

574 20 
Varia 

vel 
2,5 0,2 ... ... . . . 1,5 0,3 ... . . . ... ... ... — 4,5 

574 
Cooperativ 
a 

20 
Varia 

vel 
2,5 0,2 — ... — ... 0,3 ... — . . . ... ... 2,5 5,5 
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582 20 
Varia 

vel zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — . . . . . . . . . . . . 

590 20 
Varia 

vel 
2,5 . . . — — . . . . . . . . . . . . . . . . . . — . . . . . . 2,5 

604 — . . . 2,5 0,2 . . . . . . . . . . . . . . . — . . . . . . . . . . . . . . . 2,7 

612 20 
Varia 

vel 
2,5 0,2 — . . . . . . . . . 0,6 — . . . . . . 1,5 1,0 . . . 5,8 

612 
Cooperativ 
a 

20 
Varia 

vel 
2,5 0,2 — . . . . . . . . . 0,6 . . . . . . . . . . . . . . . 2,5 5,8 

620 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 1,5 1,0 — 2,5 

639 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

647 . . . . . . 2,5 0,2 . . . . . . . . . 1,5 0,3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,5 

655 20 
Varia 

vel 
2,5 . . . ~ . . . . . . — . . . — . . . . . . . . . — . . . 2,5 

680 20 
Varia 

vel 
2,5 0,2 . . . . . . . . . . . . — 

2, 
5 

. . . . . . — . . . . . . 5,2 

736 22,5 
Varia 

vel 
2,5 0,2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,7 

736 

Cooperativ 

a d ) 

22,5 
Varia 

vel 
2,5 0,2 . . . . . . . . . — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,7 

744 Seg. 
Especial 

2,0 0,1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 0,2 . . . . . . . . . 0,2 

744 

Pessoa 
Fisica 

2,0 0,1 . . . . . . . . . . . . — . . . . . . . _ . . . 0,2 . . . . . . . . . 0,2 

744 Pes. 
Juridica 

2,5 0,1 . . . . . . — . . . . . . . . . . . . . . . — 0,25 . . . . . . — 0,25 

744 
Agroindust 
ria 

2,5 0,1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 0,25 . . . . . . — 0,25 

779 5,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA--- . . . 

787 20 
Varia 

vel 
2,5 0,2 . . . .— . . . . . . — . . . — 2,5 . . . — — 5,2 

787Cooper 
ativa(1) 

20 
Varia 

vel 
2,5 0,2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . — . . . . . . . . . 2,5 5,2 

795 
Cooperativ 
a 

20 
Varia 

vel 
2,5 2,7 . . . . . . — . . . . . . — — — . . . . . . 2,5 7,7 

825 . . . . . . 2,5 2,7 . . . . . . — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 5,2 
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833 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA— — 2,5 0,2 1,0 
1, 
5 

. . . . . . 0,6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,8 

876 20 
Varia 

vel 
. . . — . . . — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(Redacao dada pela Instrucao Normativa RFB n ? 1.238, de 11 de Janeiro de 2012) 

Nota (1): Ate 24/09/2007 as cooperativas de credito enquadravam-se no codigo FPAS 736. (§ 11 do 
art. 72 da Instrucao Normativa RFB n^ 971 de 13 de novembro de 2009) e, a partir de 01/01/2008, por 
forca do disposto no art. 10 da Lei n 5 11.524, de 24.de setembro de 2007, e do principio da 
anualidade, passaram a contribuir para o SESCOOP, em substituicao a contribuicao patronal 
adicional de 2,5%, com enquadramento no codigo FPAS 787 (§ 12 do art. 72 e § 2^ do art. 109-F da 
Instrucao Normativa RFB n 2 971, de 2009). As demais cooperativas que desenvolvam atividades do 
cbdigo FPAS 736, sujeitam-se a contribuicao patronal adicional devida a Seguridade Social de 2,5%, 
sem contribuicao para o SESCOOP, por nao estarem abrangidas pelo inciso I do caput e pelo § 2- do 
art. 10 da Medida Provisoria n 2 2.168-40, de 24 de agosto de 2001. 

http://24.de

