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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As micro e pequenas empresas tern uma crescente importancia no contexto economico e 

social brasileiro dentro da atual situacao de crise financeira que o pais vem enfrentando, ja 

que surgem em meio a necessidade de uma alavancagem da economia atraves de formas 

alternativas de geracao de emprego e renda. A lei 123/2006 intitulada de Lei Geral e o 

estatuto da micro e pequena empresa que estabelece tratamento prioritario na contratacao de 

micro e pequenas empresas nas compras e execucao de projetos pelo poder publico. Diante da 

constatacao de possiveis dificuldades quanto a implementacao desta lei, a presente pesquisa 

tern por objetivo verificar o processo de implementacao nos municipios do Cariri Ocidental 

Paraibano. Para alcancar o objetivo deste trabalho utilizou-se pesquisa bibliografia e de 

campo, com a realizacao de entrevistas para cada ator envolvido no processo da 

implementacao, realizados nos municipios do Cariri Ocidental Paraibano no ano de 2014. 

Verificou-se com a analise dos dados coletados que o desconhecimento da aplicabilidade da 

lei supracitada por parte dos gestores publicos constitui-se na principal dificuldade de 

implementacao da mesma nos municipios. Conclui-se que a Lei Geral tern proporcionado 

mudancas significativas na economia local dos municipios do Cariri Ocidental Paraibano 

dentre as quais se destacam a geracao de emprego e renda a partir do numero de 

formalizacoes e de contratacoes dos empreendedores locais por parte da administracao 

publica. 

Palavras-chave: Micro e Pequenas Empresas. Lei 123-2006. Cariri Ocidental Paraibano. 



ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Micro and small enterprises have a growing importance in the Brazilian economic and social 

context within the current situation of financial crisis the country has faced since that arise 

amid the need to leverage the economy through alternative generation of employment and 

income forms. The law 123/2006 entitled the General Law is the status of micro and small 

enterprises establishing preferential treatment in contracting micro and small enterprises in the 

procurement and execution of projects by the government. Faced with the possible difficulties 

regarding the implementation of this law, this research aims to verify the implementation 

process in the municipalities of Western Cariri of Paraiba. To achieve the objective of this 

work was used literature and field researches, conducting interviews for each actor involved 

in the implementation process, carried out in the municipalities of Western Cariri of Paraiba 

in the year 2014. It was found with the analysis of the collected data the lack of applicability 

of the aforementioned law by public officials constitutes the main difficulty in implementing 

the same in the municipalities. We conclude that the General Law has provided significant 

changes in the local economy of the municipalities of Western Cariri of Paraiba among which 

stand out the generation of employment and income from the number of formalization and 

hiring of local entrepreneurs by the government. 

Keywords: Micro and Small Enterprises. Law 123-2006. West Cariri of Paraiba. 
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1 INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As Micro e Pequenas Empresas possuem, no contexto economico e social brasileiro, 

uma posicao de destaque justificada pela participacao do numero de pessoas e empreendimen-

tos envolvidos no segmento empresarial. Desde a introducao do Simples Nacional, em 1996, 

o governo brasileiro tern desenhado politicas que visam reduzir os encargos burocraticos e 

tributarios que incidem sobre as empresas, em especial as micro e pequenas empresas 

(MPEs). 

O objetivo de tais politicas e incentivar a criacao de novas empresas e de empregos 

formais, legalizar os empreendimentos informais ja existentes, buscando reduzira tributacao e 

burocratizacao, promovendo a formalizacao das unidades empresariais produtivas, com im-

pactos sobre as condicoes e relacoes de trabalho que sao marcadas por um grau mais elevado 

de trabalho precario e informal associado ao grande numero de trabalhadores sem protecao 

garantida por direitos trabalhistas, sociais e previdenciarios (IPEA, 2012). 

A burocracia em excesso gera custos para as empresas, para a sociedade e para o go

verno. E fundamental adotar um amplo processo de restruturacao da economia para tornar 

mais competitiva a economia brasileira. E por essa razao que a Lei Complementar n° 123, de 

14 de dezembro de 2006 (Lei Geral das MPE) determina que a Administracao Publica Fede

ral, Estadual e Municipal deve promover bem como agilizar a abertura, o fechamento e altera-

cao cadastral dos pequenos empreendimentos empresariais, dando a esse segmento um trata-

mento diferenciado e favorecido (SEBRAE, 2012). 

A Lei Geral foi instituida com o intuito de facilitar o processo de formalizacao dos 

pequenos empresarios e tambem o processo de compras publicas tornando-o cada vez mais 

transparente, e proposito da Lei Geral incentivar o crescimento e o desenvolvimento da eco

nomia regional local por meio do tratamento diferenciado, e simplificado que favorece o seg

mento das micro e pequenas empresas que mais geram renda e empregos em todo o pais. 

Na Paraiba, em particular no territorio do Cariri Ocidental, a simples existencia de 

uma lei municipal nao assegura que ela seja efetivamente usufruida pelos seus beneficiarios, e 

o caso da Lei Geral do micro e pequeno empresario. Para que a Lei Geral seja implementada 

nos municipios, o SEBRAE tern atuado nesse processo como parceiro estrategico, no apoio a 

efetivacao de pontos pendentes da regulamentacao mediante articulacao com o poder publico, 

promovendo a divulgacao do tema e mobilizando as proprias micro e pequenas empresas a se 

utilizarem dos beneficios da lei. 
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Esta pesquisa tem como objetivo geral verificar o processo de implementacao da Lei 

Geral nos municipios do Cariri Ocidental Paraibano. E como objetivos especificos realizar 

estudo verificatorio da situacao de implantacao da Lei Geral nos municipios do Cariri Ociden

tal Paraibano; examinar a atuacao e importancia do SEBRAE neste processo; expor o proces

so nos quatro eixos de atuacao do SEBRAE os quais sao norteadores dos criterios avaliativos 

da implementacao da Lei Geral nos municipios; e analisar a importancia e as mudancas pro-

vocadas pela lei no desenvolvimento da economia local. 

O processo de implementacao de leis no Brasil traz desafios a serem superados de dis-

tintas naturezas. Em relacao a Lei Geral da micro e pequena empresa pode-se ratificar essa 

afirmativa. Sendo relevante ao desenvolvimento do Cariri Ocidental, faz-se necessario questi-

onar:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Quais sao as dificuldades da implementacao da Lei Geral nos municipios do Cariri 

Ocidental Paraibano? 

A justificativa deste trabalho parte da importancia em se identificar as dificuldades dos 

gestores publicos em efetivar a implantacao da referida lei que pode alavancar a economia no 

municipio, onde por meio da identificacao de seus entraves possam ser criadas estrategias 

para sanar esses problemas, para que tanto a administracao publica como os empreendedores 

locais possam usufruir dos beneficios dispostos na lei, auxiliando assim no desenvolvimento 

empresarial do Cariri Ocidental da Paraiba. 
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2 FUNDAMENTACAO TEORICA 

2.1 MICRO E PEQUENA EMPRESA 

As micro e pequenas empresas estao presentes em todo o mundo, elas representam 

uma posicao consideravel na receita bruta (PIB) dos paises e tambem sao fontes geradoras de 

empregos, ganhando destaque, de forma que os paises passaram a desenvolver politicas de 

apoio e incentivo para empresas desse segmento. 

Segundo Guimaraes (2011), "as micro e pequenas empresas sao considerada fontes de 

inovacao em virtude de suas trajetorias diversificadas e por enfrentarem competicao mais in-

tensa, tendem a arriscar mais e a lidar melhor com a incerteza e a diversidade, o que contribu-

iria para leva-las a percorrer o caminho da producao de inovacoes". 

O processo de valorizacao das micro e pequenas empresas atualmente vem ganhando 

destaque em todo o mundo, uma vez que as elas representam 99% das empresas constituidas, 

60% das pessoas empregada, 40% dos salarios pagos e 40% do PIB (SEBRAE, 2012). Dessa 

forma, notasse com clareza a importancia das micro e pequenas empresas na economia mun-

dial sendo de essencial a criacao de mecanismos de incentivo as MPEs e EPPs no contexto 

economico e social. 

Historicamente, a primeira definicao oficial prevista na legislacao sobre as micro e 

pequenas empresas ocorreu nos Estados Unidos, com a finalidade de dar suporte ou estudar 

projetos de financiamento a elas dirigidas. Esta iniciativa estava nitidamente inserida numa 

logica de incentivos para a recuperacao economica do pais. Entretanto, as pequenas empresas 

ja eram elemento de discussao em varios outros paises, onde eram analisadas as dificuldades 

de financiamento dos pequenos negocios. 

A valorizacao das micro e pequenas empresas acontecem em varios paises embora 

seja de diferentes formas segundo as acoes desempenhadas por seus governos. Nos paises 

latino-americanos, considerados mais desenvolvidos do continente - a partir do reconheci-

mento e da importancia das micro e pequenas empresas vem desenvolvendo politicas de for

ma a fomentar o desenvolvimento dos pequenos negocios. 

Nesses paises o criterio de definicao do que e micro, pequena, media e grande em-

presa e o principal elemento para a elaboracao de politicas publicas de tratamento diferencia

do para cada um dos tipos de empresa (FILION, 1991 apud LIMA, 2001). 
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No Brasil o processo de valorizacao das micro e pequenas empresas acontece desde 

1988 com a Constituicao Federal, que em seus artigos 170 e 179 preveem o tratamento favo-

recido para as empresas de pequeno porte constituidas sob as leis brasileiras e que tenham sua 

sede e administracao no Pais (BRASIL, 1988). 

Entretanto, a Uniao, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios devem dispor as 

microempresas e as empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento juridico 

diferenciado, visando incentiva-las pela simplificacao de suas obrigacoes administrativas, 

tributarias, previdenciarias e crediticias, ou pela eliminacao ou reducao destas por meio de 

lei.(Art. 146, III, d e paragrafo unico, da CR/88). 

As micro e pequenas empresas no cenario brasileiro assumem importante papel den-

tro da economia nacional, destacando-se como um dos principals vetores na geracao de ocu-

pacao e renda, bem como no desenvolvimento economico e social da nacao, representando 

99,2% das empresas formais, privadas e nao agricolas do pais, 70% das pessoas empregadas, 

50% dos salarios pagos e cerca de 27% do total do produto interno bruto (PIB) nacional (SE

BRAE, 2014). 

Diante da crise de empregos que o pais vem enfrentando ha muitas decadas, as micro e 

pequenas empresas surgiram como uma mudanca no contexto social e economico atraves do 

crescente numero de empreendimentos que estao sendo criados principalmente na regiao do 

nordeste. Esses novos empreendimentos surgem como forma de desenvolver a economia re

gional e local, na qual os empreendedores devem receber incentivos do poder publico para 

que sobrevivam e possas competir com as medias e grandes empresas. 

Neste mesmo sentido, Dutra e Guaghardi (1984) apreesentam este mesma perspectiva 

deste a decada de 1970: 

As micros e pequcna empresas deverao reccbcr atencao ainda maior do que 
tern recebido a nivel de programas especificos de financiamentos dos bancos 
oficiais e da eliminacao de entraves burocraticos pelo ministro da Desburo-
cratizacao, porque elas representam a curto prazo, um papel significativo na 
geracao de empregos e de riqueza. 

Para que o poder publico desenvolva politicas de apoio as micro e pequenas empresas 

faz-se necessario classifica-las. Apesar da vasta bibliografia sobre as definicoes das MPES, 

nao ha uma definicao unica e oficial, e sim, diversas classificacoes que reunem em comum os 

criterios de definicao do porte quanto ao faturamento anual e ao numero de funcionarios. A 

classificacao de MPES e variante tanto no Brasil como no exterior, havendo varias formas de 

classificacao de pequenas e medias empresas muitas vezes em um mesmo pais. 
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De acordo com LongeneckerzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al (1997, p.27) 

Especificar qualquer padrao de tamanho para definir empresas e algo necessaria-

mente arbitrario porque as pessoas adotam padroes diferentes para propositos dife-

rentes [...]. Uma empresa pode ser descrita como 'pequena' quando comparada com 

empresas maiores, mas 'grande' quando comparada com empresas menores. (Lon-

genecker et al 1997, p.27) 

Existem tres entidades no Brasil que classificam o porte das empresas, de acordo 

com o criterio de numero de funcionarios e faturamento bruto anual, sao elas o Ministerio do 

Trabalho e Emprego, por meio da Relacao Anual de Informacoes Sociais (RAIS); o Tnstituto 

Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE); e o Servico Brasileiro de Apoio as Micro e Pe

quenas Empresas (SEBRAE). A definicao de porte de empresas por faturamento, de acordo 

com o faturamento bruto anual, e usada tanto para a cobranca de impostos, quanto para o en-

quadramento perante as instituicoes financeiras. 

Para o SEBRAE, a classificacao dos pequenos negocios pode ser dividida em tres 

segmentos por faixa de faturamento, os quais seguem os criterios da Lei Complementar 

123/2006, tambem chamada de Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, e que segundo ela, 

os pequenos negocios sao divididos da seguinte maneira. 

• Microempreendedor Individual - Faturamento ate R$ 60 mil; 

• Microempresa - Faturamento ate R$ 360 mil; 

• Empresa de Pequeno Porte - Faturamento entre R$ 360 mil e R$ 3,6 milhoes; 

Para o IBGE classificacao das empresas pode ser definida conforme o numero de pes

soas empregadas. 

/ Microempresa - empresas com ate 5 pessoas ocupadas; 

/ Pequenas Empresas - empresas com 6 a 19 pessoas ocupadas; 

• Medias e Grandes Empresas - empresas com 20 ou mais pessoas ocupadas. 

2.2 A EVOLUCAO HISTORICA DA LEGISLAQAO NO TRATAMENTO DADO AS 

MPES PELO GOVERNO PUBLICO 

Na decada de 80 houve uma notoria queda no crescimento economico ocasionando 

um grau maior de desemprego. Os pequenos empreendimentos comecaram a ser vistos como 

uma alternativa de ocupacao para o aumento na quantidade de trabalhadores sem servico, isso 

fez com que surgissem no final da decada o inicio mais visivel de incentivos a abertura de 

micro e pequenas empresas no pais. 
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Para Claudio Viapiana o principal momenta da microempresa ocorreu em 27 de no-

vembro de 1984, quando o presidente Joao Figueiredo decretou e sancionou a lei 7 256, tam-

bem denominada Estatuto da Microempresa. Segundo ele, este foi o primeiro momento na 

historia do Brasil em que a microempresa foi reconhecida por lei e recebeu uma atencao espe

cial dos orgaos governamentais. (VIAPIANA, 2001). 

Com o reconhecimento da importancia das micro e pequenas empresas no Brasil, a 

partir da inclusao os artigos 170 e 179 na constituicao de 1988, e notoria a importancia de 

desenvolver uma politica especifica para as micro e pequenas empresas (MPE), e foi assim 

que iniciou-se o processo de mudancas constitucionais pela valorizacao e incentivos aos mi

cro e pequenos empresarios. A partir dai teve inicio a alteracao do regime tributario nacional 

em seu artigo 146 que previu a criacao de lei complementar para discutir normas gerais tribu-

tarias envolvendo o tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as 

empresas de pequeno porte. 

A lei complementar inclui a criacao de regimes especiais ou simplificados para arre-

cadacao dos impostos e contribuicoes devidos pelas micro e pequenas empresas, no ambito da 

Uniao, Estados e Municipios. 

A mudanca constitucional em favor das micro e pequenas empresas tiveram inicio 

com o movimento realizado por entidades de representacao e apoio ao setor, atraves de uma 

posicao de apoio as reformas tributarias a qual ganhou a identificacao de Proposta de Emenda 

Constitucional numero 41, ou simplesmente PEC 41, que foi aprovada permitindo assim a 

alteracao do artigo 146 da Constituicao. 

A aprovacao da proposta pelo Plenario da Camara dos Deputados aconteceu, em 5 de 

setembro de 2006. No dia 14 de dezembro de 2006, o presidente Luiz Inacio Lula da Silva 

assinou a Lei Complementar 123/2006 que ficou conhecida como Lei Geral da Micro e Pe-

quena Empresa, sendo publicada no dia seguinte no Diario Oficial da Uniao, entrando imedia-

tamente em vigor. Apenas o capitulo tributario da lei (Simples Nacional) passaria a vigorar a 

partir de julho de 2007. (SEBRAE, s.d) 

A aprovacao da Lei Geral pelo plenario, camara dos deputados e sancao pelo presi

dente da republica marcou o inicio das melhorias que viriam a ser concretizadas pelo governo 

em favor das micro e pequenas empresas. Entretanto, muito ainda precisava e precisa ser feito 

para garantir que as micro e pequenas empresas sobrevivam e tornem-se cada vez mais capa-

zes de competir com as grandes empresas. 
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Em 2007, foi aprovado o Decreto 6038/2007, regulamentando o Comite Gestor de 

Tributacao da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte chamado de Comite Gestor do 

Simples. Ainda em 2007 foi apresentado um novo projeto de lei, que implantou algumas me-

lhorias na Lei Geral, aprovado sob o numero 128/2008. No dia 01/07/2009, onde passaram a 

vigorar os artigos da Lei complementar 128/2008 referente ao Microempreendedor Individual 

(MEI). Posteriormente foi aprovada a Lei Complementar 133/2009, ampliando as atividades 

optantes pelo Simples Nacional, e novas melhorias que altera alguns itens da Lei Geral, fi-

xando novos limites de valores da receita bruta para a classificacao de micro ou pequena em

presa. (SEBRAE, s.d) 

A criacao do comite gestor do simples responsavel pela arrecadacao dos tributos do 

Simples Nacional marcou mais um avanco para as micro e pequenas empresas sucedido por 

alteracoes na lei que crio a figura do MEI e novas melhorias para as categoria em questao. 

Outra conquista dos pequenos empresarios foi a criacao da Secretaria da Microem

presa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP) instituida pela lei 12.792/2003. Outras mu-

dancas em favor das MPES foram criadas pela lei complementar 139/2011, dentre as quais se 

destacam o aumento dos tetos salariais das tres categorias MEI, ME e EPP, os tetos passarao 

de R$ 36 mil para R$ 60 mil, no caso do empreendedor individual, de R$ 240 mil para R$ 

360 mil as micro empresas e de R$ 2,4 milhoes para R$ 3,6 milhoes as empresas de pequeno 

porte. Estes limites referem-se apenas as receitas no mercado nacional. (BRASIL, 2011). 

Em seguida foram propostas mais alteracoes na Lei Geral cujos principais temas a-

bordados foram o criterio unico de entrada no Simples, desoneracao das atividades da saude, 

blindagem do Microempreendedor Individual, obrigatoriedade no tratamento diferenciado em 

licitacoes publicas, manutencao da competitividade frente a novos incentivos e, o mais impor-

tante, disciplinamento da aplicacao do regime de substituicao tributaria aos pequenos nego

cios. 

Estas alteracoes foram aprovadas pela Camara dos Deputados e pelo Senado Federal, 

com poucas alteracoes e sancionado pela Presidencia da Republica, convertendo-se na Lei 

Complementar Federal 147/2014. (SEBRAE, s.d) 

As micro e pequenas empresas - MPEs - nas atividades de comercio e servicos co-

brem cerca de 80% da atividade total do segmento das micro e pequenas empresas, tanto em 

termos da receita gerada como das pessoas nele ocupadas. Na abordagem das micro e peque

nas empresas um dos problemas enfrentados e a escassez de informacoes estatisticas atualiza-

das sobre a sua dimensao e forma de insercao na economia, o que se constitui em uma lacuna 
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grave para a formulacao de politicas de estimulo ao crescimento deste segmento. (IBGE, 

2001) 

2.3 LEI COMPLEMENTAR N° 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 

Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, titulada de Lei Geral e o no

vo Estatuto Nacional das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte, a qual estabelece 

normas gerais referentes ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado as micro e 

pequenas empresas no ambito dos poderes da Uniao, dos estados, do Distrito Federal e dos 

municipios, nos termos dos artigos 146, 170 e 179 da Constituicao Federal. 

Isso significa que todas as suas disposicoes serao aplicadas nos ambitos federal, es-

tadual, distrital e municipal, trazendo mais eficacia a seus dispositivos alem de resultados 

mais concretos e efetivos para os pequenos negocios, que passarao a ser regidos por um sis

tema legal uniforme, numa especie de consolidacao de todo o conjunto de obrigacoes em uni-

co sistema. 

Sobre a nova lei Paulo Bernardo, Ministro do Planejamento, Orcamento e Gestao ar-

gumenta: 

A Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas veio para democralizar as licitacoes 

publicas e promover o desenvolvimento com justica social. Para a efetividade dessa 

polilica, sabemos o quanto e importanle o papel de um parceiro eslrategico como o 

SEBRAE na formacao dos nossos empreendedores.Esse esforco e essencial para que 

as micro e pequenas empresas acessem o mercado de compras publicas e aumentem 

ainda mais sua participacao nas contratacdes dos governos (FERNANDES, 2009, 

P-6). 

Em suas palavras Paulo enfatiza a importancia da participacao das pequenas empre

sas no processo das compras publicas, o qual se tornara mais democratico; tambem deixa cla-

ro a importancia de parcerias na implementacao da lei, que segundo ele, o SEBRAE tern se 

mostrado um extraordinario aliado nesse processo. Com o intuito de informar aos orgaos pu-

blicos e as empresas de forma geral, o SEBRAE Nacional mantem um site na Internet 

(www.leigeral.com.br) com todo o acervo legal, atualizado permanentemente, bem como va-

rias outras informacoes sobre a Lei Geral. E o local onde se encontra o maior acervo sobre o 

Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. 

A Lei Geral Municipal foi uma das maiores conquista das micro e pequenas empre

sas em sua historia no Brasil, tendo como principal caracteristica (quando comparada a outras 

leis), a ampla regulamentaclo via decretos, portarias, resolu9oes e instrucdes normativas de 

http://www.leigeral.com.br
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todos os orgaos e institutos envolvidos por ela, sendo esse um processo constante, pois a me-

dida que a realidade muda, sua regulamentacao tambem tern que mudar (GUIMARAES, 

2008). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3.1 Principals Dispositivos da Lei Geral 

Alem de unificar o conceito de Micro e Pequena Empresa e enquadra-las com base 

em sua receita bruta anual, a Lei Geral tambem criou o Microempreendedor Individual, pe

queno empresario que trabalha por conta propria e se legaliza como optante pelo Simples Na

cional, com limite de faturamento bruto anual de ate R$ 60.000,00. O Microempreendedor 

pode possuir um unico empregado e nao pode ser socio ou titular de outra empresa. 

A forma de arrecadacao de tributos pela Lei Geral e feita atraves do Regime Especial 

Unificado de Arrecadacao de Tributos e Contribuicoes, Simples Nacional, que e administrado 

por um Comite Gestor (CGSN) composto por representantes da Secretaria da Receita Federal, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios. O Simples Nacional permite a apuracao e 

recolhimento mensal, mediante documento unico de arrecadacao, de tributos e contribuicoes 

federals, estaduais e municipals chamado de DAS (documento de arrecadacao do simples). 

Permite tambem a apresentacao de declaracao unica e simplificada de informacoes socioeco-

nomicas e fiscais (BRASIL, 2006). 

Para as microempresas e empresas de pequeno porte, o Simples Nacional abrangera 

os seguintes tributos e contribuicoes: IRPJ, CSLL, PIS/PASEP, COFINS, IPI, ICMS, ISS e a 

Contribuicao para a Seguridade Social Patronal. Para o Microempreendedor Individual, o 

Simples Nacional abrangera os seguintes tributos e contribuicoes: Contribuicao para a Segu

ridade Social, ICMS e ISS, que serao recolhidos em valores fixos mensais, independentemen-

te da receita bruta auferida no mes. O Microempreendedor Individual estara isento dos demais 

impostos. 

Com a regulamentacao da Lei Geral, as microempresas e empresas de pequeno porte 

passam a receber tratamento simplificado e diferenciado nas licitacoes realizadas pelos orgaos 

publicos. Atraves de programas subsidiados pelo Governo Federal, os bancos publicos pas

sam a oferecer linhas de credito especiais para micro e pequenas empresas, com juros mais 

baixos que os juros do mercado, os bancos que oferecem as melhores linhas de credito com 

taxas de juros mais baixas para os empreendedores individuals e para as micro e pequenas 

empresas sao: o Banco do Brasil, a Caixa Economica Federal e o Banco do Nordeste. 
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A Lei Geral preve tambem a realizacao de incentivos com recursos federais, estadu-

ais e municipais para pesquisa, desenvolvimento e capacitacao tecnologica por parte de insti-

tuicoes publicas de fomento a tecnologia. 

Conforme a lei "A fiscalizacao, no que se refere aos aspectos trabalhista, metrologi-

co, sanitario, ambiental, de seguranca e de uso e ocupacao do solo das microempresas e em

presas de pequeno porte devera ter natureza prioritariamente orientadora, quando a atividade 

ou situacao, por sua natureza, comportar grau de risco compativel com esse procedimento." 

(BRASIL, 2006). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3.1 Implementacao da Lei Geral 

O principio para efetivar a implementacao da Lei Geral nos municipios envolve mu-

dancas significativas nas praticas observadas nas administrates municipais, trazendo de vol-

ta conceitos basicos de cidadania como a integracao do estado e vinculacao a uma politica 

publica nacional. 

Diante dos beneficios que esta lei pode trazer para os Municipios e da obrigatorieda-

de de regulamenta-la, cabe ao gestor publico tomar as providencias cabiveis para regulamen-

tar e implementar a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas (Lei Complementar n° 

123/2006) em seu Municipio, adequando-se a sua realidade. O gestor publico tambem podera 

buscar apoio de orgaos como a CNM e o SEBRAE de cada estado para efetivar a implemen

tacao da lei em seu municipio. 

Paulo Ziulkoski - presidente da confederacao Nacional de Municipios- CNM, e Luiz 

Eduardo Pereira Barretto Filho - diretor presidente do SEBRAE, falam sobre a parceria entre 

essas instituicoes para efetivar a implantacao da lei geral nos municipios. Segundo Paulo, o 

desafio de implementar a Lei Geral nos municipios e pautado em duas etapas: a primeira e 

regulamentar a lei Federal em ambito local por meio de edicao das leis municipais, alterando 

as leis municipais, os procedimentos de compras, a contratacao do agente de desenvolvimento 

dentre outras acoes que contribuam para melhoria do ambiente de negocio no municipio. A 

segunda etapa e baseada em verificar os resultados concretos no desenvolvimento economico 

local atraves da geracao de emprego e renda por meio de politicas publicas locais de apoio as 

micro e pequenas empresas. (CNM; SEBRAE, 2014, p.6-7). 

Luiz Eduardo fala sobre os esforcos do SEBRAE para criacao de incentivo aos pe

quenos negocios, o qual se tornou exitoso com a criacao da lei complementar 123/2006. Ao se 
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concluir a fase inicial, focou-se a partir de entao na conscientizacao dos gestores sobre a im

portancia da regulamentacao da referida lei nos municipios. Apos a regulamentacao, o desafio 

passa a ser a implementacao da lei nos municipios, ou seja, tirar a lei do papel. (SEBRAE 

2014, p.6) 

Com esta regulamentacao, a Lei Geral das MPE dos municipios precisa "sair do pa

pel", ou seja, todos os mecanismos previstos na lei, que favorecem os pequenos empreendi

mentos precisam ser aplicados de fato. Isso implica em bastante trabalho para mudar proce-

dimentos internos nas prefeituras, capacitar servidores para aplicarem a lei, montar estruturas 

de atendimento, disseminar a lei na comunidade, entre outras acoes. Portanto, para que a lei 

implementada seja uma realidade em todos os municipios o processo de implementacao deve 

ser bem planejado e organizado para que o tratamento diferenciado e favorecido seja dado as 

MPEs. 

Um dos principals articuladores e condutor desse processo e o Agente de Desenvolvi

mento, cuja funcao basica e promover acoes concretas que visem a fortalecer o segmento de 

micro e pequenos negocios. Em entrevista com a agente de desenvolvimento do municipio da 

Prata, esta fala sobre as imputacoes do Cargo: "o AD tern como atribuicoes a articulacao de 

acoes publicas para a promocao do desenvolvimento local e apoiar os micro e pequeno em-

presarios". A AD de Monteiro tambem faz uma breve definicao da funcao, segundo ela, o 

Agente e o articulador e mobilizador da aplicacao da Lei Geral no Municipio, na qual se pro-

move acoes concretas que visem a fortalecer o segmento de micro e pequenas empresas, arti-

culando e fortalecendo as relacoes do poder publico com as principals liderancas do setor pri-

vado no municipio, exercendo atividades voltadas ao desenvolvimento sustentavel. 

A Lei Geral conta com diversos atores envolvidos diretamente em seu processo de re

gulamentacao e implementacao. O principal ator desse processo e o gestor pubico, atraves do 

compromisso de desenvolver o municipio por meio da valorizacao dos pequenos empresarios 

adotando medidas de favorecimento as MPES regulamentadas em lei. 

O Gestor Publico deve assumir seu papel como estrategista do desenvolvimento do 

Municipio e deve contar com o Agente de Desenvolvimento para implementar as acoes plane-

jadas. Eles tern um papel fundamental na criacao de um ambiente favoravel aos pequenos 

empreendimentos o qual deve tomar as providencias para regulamentar a Lei Geral das MPEs 

no seu Municipio. Os gestores publicos nao sao importantes apenas para a regulamentacao, 

mas tambem para a efetiva aplicacao da lei, para que ela propicie o desenvolvimento munici

pal desejado (SEBRAE, 2011). 
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Alem dos gestores publicos os agentes de desenvolvimento sao essenciais para efetivar 

a implementacao da Lei Geral nos municipios. Outro ator importante no processo e o SE

BRAE, o qual por meio de seus consultores credenciados e de parcerias com os gestores mu

nicipais vem desenvolvendo politicas de apoio e incentivos aos micro empreendedores locais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3.3 Atuacao do SEBRAE na Promocao da Implantacao da Lei Geral nos Municipios 

Paraibanos 

Nos ultimos anos o SEBRAE definiu como uma de suas metas a atuacao junto ao po

der publico municipal para regulamentar a Lei Geral, desenvolvendo estrategias institucionais 

capazes de potencializar as oportunidades que visem a melhoria do ambiente legal para os 

pequenos negocios. Por isso, apoia os gestores publicos para criarem um ambiente melhor 

para os pequenos negocios, incentivando e orientandos acoes das prefeituras a fim de dinami-

zar a economia do municipio e consequentemente melhorarem a vida de seus moradores 

(FERNANDES, 2009). 

Para concretizar a implementacao o SEBRAE fundamentou-se nos parametros da lei 

dividindo-a em quatro blocos como proposta para ser apresentada para os gestores dos muni

cipios. O primeiro bloco e o da compra governamental reunindo todos os capitulos da lei que 

trata do processo de compras publicas da legislacao voltada para as micro e pequenas empre

sas. O segundo bloco e composto pelo processo de desburocratizacao nele e tratada a regula

mentacao de empresas nas prefeituras, na concessao de alvara, para o empreendedor individu

al emissao de notas de servico dentre outros. 

O terceiro bloco e composto pelo proprio empreendedor individual, criado pela lei 

128/2008 o MEI e o empresario que tern receita bruta anual de ate R$ 60.000,00, optante pelo 

Simples Nacional, emprega no maximo um empregado, nao possui mais de um estabeleci-

mento nem participa de outra empresa como titular, socio ou administrador. A partir da cria

cao da figura do EI pela lei, cabe aos municipios desenvolver estruturas capazes de atende-

los, seja no processo de formalizacao do empreendedor individual bem como nos direitos de 

sua cidadania juridica (BRASIL, 2006). 

O quarto bloco composto pelo Agente de Desenvolvimento, ator decisivo na imple

mentacao da lei no municipio, o AD e um representante do poder publico responsavel por 

participar do planejamento das politicas de desenvolvimento do municipio, discutindo e arti-
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culando iniciativas relacionadas dentre outras coisas, a melhoria do ambiente de negocios 

para os micro e pequenos empreendimentos. 

Esses quatro blocos sao os eixos monitorados e avaliados pelo SEBRAE atraves do 

sistema de monitoramento de implementacao da Lei Geral, atraves do qual para atingir o sta

tus de implementacao em cada um dos quatro eixos e necessario atingir a nota minima de 5,7 

(sendo a nota maxima 10), alem de serem observados alguns criterios, respostas positivas e 

algumas perguntas chaves (SEBRAE, 2014, p.9). O sistema de monitoramento conta com as 

agendas regionais do SEBRAE e de seus consultores credenciados para atualizar as informa-

coes disponibilizadas no site. Por meio das informacoes dispostas pode-se realizar analise 

quantitativa do numero de municipios que implementaram a lei; o site contem um questiona-

rio que e aplicado a cada municipio conforme as respostas e que se classifica a implementa

cao e/ou o grau de implementacao da lei no municipio. 

O questionario esta organizado em cada um dos quatros eixos, e composto por quatro 

tipos de perguntas relativas a: Regulamentacao:- as perguntas de regulamentacao sao relativas 

a itens que sao de responsabilidade dos municipios inserirem em sua legislacao; Operaciona-

lizacao: perguntas relativas a aplicabilidade dos itens da lei, como aquelas destinadas a verifi-

car se o municipio de fato esta realizando o que deve; Esforco: perguntas que evidenciam 

algumas atividades nao descritas na lei, mas que auxiliam a sua implantacao, como exemplo 

pode ser citado a capacidade de servidores; e a pergunta de Resultados que visa medir os be-

neficios gerados pela implementacao da lei nos municipios. 

A atuacao do SEBRAE se da principalmente em quatro principals frentes. Sao elas: a 

desburocratizacao do processo de legalizacao de empresas; o incentivo a participacao das mi

cro e pequenas empresas nas licitacoes municipais; o fortalecimento da atuacao do agente de 

desenvolvimento local e; o estimulo a formalizacao do Microempreendedor Individual. 

Diante da ampla abrangencia da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, os temas 

acima foram eleitos pelo fato de serem aplicaveis as mais distintas realidades socioeconomi-

cas dos municipios brasileiros. Por menor que seja a densidade empresarial e o dinamismo 

economico de determinada cidade, o poder publico local pode (e deve) desenvolver acoes que 

Uso do Poder de Compra Desburocratizacao Empreendedor Individual Agente de Desenvol

vimento e Geral nos municipios. 

De acordo com a entrevista com a gestora da agenda SEBRAE-ARMO, Maria Ma-

dalena Arruda Andrade, o processo de implementacao inicia-se atraves da sensibilizacao dos 

gestores publicos, capacitando-os e preparando os municipios para aprovacao e regulamenta-
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cao da Lei Geral e posteriormente implantacao da lei, esse processo deveria acontecer em tres 

anos. Em suas palavras, fala das estrategias desenvolvidas pelo SEBRAE para implementar a 

lei. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O SEBRAE dentro desse processo desenvolveu toda uma melodologia para imple-

mentar a lei nos municipios dividindo-a em quatro blocos onde chegava atuava e 

mobilizava o municipio, dentro do bloco do Agente de Desenvolvimento, capacitava 

o AD. sensibilizava o prefeito, depois da lei aprovada e regulamentada iamos colo-

car a lei pra funcionar que e o que nos cliamamos de implementacao. 

A implementacao da Lei Geral nos municipios acontece atraves dos consultores cre-

denciados na area de politicas publicas, que trabalham especificamente a implementacao, ca-

pacitando tanto os agentes de desenvolvimento como os gestores, tambem atraves de cursos 

desenvolvidos pelo SEBRAE nacional, como por exemplo, o curso de Compras Publicas com 

foco no fornecedor urbano onde sao treinadas as micro empresas e os empreendedores indivi

duals (fornecedores), e o gestor (compradores). 

2.4 LEI GERAL E AS COMPRAS PUBLICAS 

A lei 8.666/1993 estabelece normas gerais sobre licitacoes e contratos administrati-

vos pertinentes a obras, servicos, inclusive de publicidade, compras, alienacoes e locacoes no 

ambito dos Poderes da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios. (BRASIL, 

1993). E um instrumento juridico que soma a Lei Geral das micro e pequenas empresas (lei 

123/2006) no que se refere a orientacao da aplicacao dos beneficios a favor das MPE, onde as 

mudancas provenientes da lei complementar 147/2014 ftzeram uma mudanca completa da 

abordagem das compras governamentais em relacao aos pequenos negocios que passaram a 

ser tratados com prioridade em todas as demais legislacoes de compras em todas das modali-

dades de contratacao da administracao publica. 

A necessidade de regulamentacao local para aplicacao dos beneficios do artigo 48 

deixou de existir e atualmente, todas as licitacoes devem prever a licitacao exclusiva 

por itens ate 80 mil para as MPE, a subcontratacao para obras e servicos sem os li-

mites de 30%, (podendo serem maiores, desde que nao ocorra a subcontratacao do 

contrato) e existe, tambem. a obrigatoriedade de elaboragao de lotes de 25% exclu-

sivos para MPE para os bens de natureza divisivel.Tal fato. somado a obrigatorieda-

de das dispensas de licitacao por limite de valor deverem ser obrigatoriamente reali-

zadas de MPE nos dao um indicador pleno na profunda mudanca de paradigma, co-

locando a promocao dos desenvolvimento nacional sustentavel, por meio do incenti-

vo dos pequenos neg6cios no ponto crucial de apoio as contratacoes publicas. 

(CNM; SEBRAE, 2014, p. 17). 
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O municipio tern ao seu alcance a possibilidade de utilizar o procedimento da licita

cao tambem como fonte geradora de emprego e renda para a sociedade e de desenvolvimento 

local. Essa possibilidade e chamada de "uso do poder de compras governamentais", pela qual, 

alem de suprir a Administracao Publica com bens e servicos, o processo de contratacao pelo 

poder publico pode representar uma politica efetiva que viabilize estrategias locais de desen

volvimento economico sustentavel, visando a geracao de emprego e renda, ou ate mesmo a 

erradicacao da pobreza com diminuicao das desigualdades sociais. 

Ao priorizar as micro e pequenas empresas locais e regionals nas compras publica, o 

gestor publico deve promover melhores condicoes de participacao das micro e pequenas em

presas locais nas compras governamentais. Quando compra de microempresas do Municipio, 

a Administracao Publica faz com que o dinheiro fique e circule na propria cidade, abre mer-

cado para os pequenos empreendimentos e, desta forma, ativa a economia local. Os procedi-

mentos internos do processo licitatorio devem ser ajustados para implantar os mecanismos 

previstos nas leis federal e municipal que favorecem as MPE. 

O papel das Micro e Pequenas Empresas, como fator estrategico de desenvolvimento 

aponta para a necessidade da utilizacao do poder de compra pelo poder publico municipal 

como forma de incentivar o crescimento economico regional, de forma a garantir estabilidade 

de demandas para o setor produtivo, tornando assim competencia do Poder Publico incremen-

tar e promover oportunidades de negocios para as MPE, mediante novas estrategias de contra

tacao que privilegiem os fornecedores e produtores locais. 

A Lei Geral estabelece que as MPE ao comprovar a regularidade fiscal no ato da 

contratacao, terao prazo para sanar as restricoes porventura existirem. Ha diferenca tambem 

no caso de empate ficto, que se verifica entre a proposta superior da microempresa (ou empre

sa de pequeno porte) e a proposta inferior da grande empresa, se a primeira estiver dentro da 

margem de preferencia, a micro ou pequena empresa sera chamada para apresentar nova pro

posta, de valor inferior a proposta vencedora e tera prioridade de contratacao, no que se refere 

a realizacao de licitacoes exclusivas para as MPE, ate o valor de R$ 80.000,00. Nas licitacoes 

nao exclusivas pode ser obrigatoria a subcontratacao ou a aquisicao de bens e servicos de na

tureza divisivel das MPE, se previsto no instrumento licitatorio (BRASIL, 2014). 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

De acordo com Barros (2000, p. 02), "a metodologia corresponde a um conjunto de 

procedimentos a serem utilizados na obtencao do conhecimento. E a aplicacao dos metodos 

atraves de processos e tecnicas que garantem a legitimidade do saber obtido". 

A escolha dos procedimentos metodologicos deste estudo baseou-se em adquirir in-

formacoes capazes de encontrar novas de formas de melhorar a aplicabilidade da lei 123/2006 

nos municipios do Cariri Ocidental Paraibano, atraves de uma analise teorica da tematica es-

tudada, buscou-se a obtencao de elementos que possam contribuir para o entendimento da 

importancia, melhorias e das mudancas dispostas na lei para seus dos beneficiarios. 

3 1 CARACTERIZACAO DO AMBIENTE DE PESQUISA 

A presente pesquisa foi realizada no ano de 2014 nos municipios do Cariri Ocidental 

Paraibano que e composto por 17 cidades: Amparo, Assuncao, Camalau, Congo, Coxixola, Li-

vramento, Monteiro, Ouro Velho, Parari, Prata, Sao Joao do Tigre, Sao Jose dos Cordeiros, Sao 

Sebastiao do Umbuzeiro, Serra Branca, Sume, Taperoa e Zabele. Constitui tambem como espaco 

da pesquisa a agenda do SEBRAE de Monteiro. 

3.2 DESCRICAO DOS INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

Para demonstrar algumas caracteristicas do fenomeno estudado e de seus agentes foi 

aplicada a pesquisa descritiva, que segundo Gil (2002) tern como objetivo primordial a des-

cricao das caracteristicas de determinadas populacoes ou fenomenos. Alem disto, tendo em 

vista o tipo e os objetivos do presente estudo assim como a natureza do assunto abordado, foi 

aplicada a pesquisa exploratoria uma vez que houve uma necessidade de maior familiaridade 

com o problema, com vistas a torna-lo mais explicito o que envolveu levantamento bibliogra-

fico do tema proposto. 

Caracteriza-se metodologicamente por ser de cunho qualitativo, que conforme expli-

cam Lage & Milone (2000, p. 304) nao se detem a enumeracoes e medicoes de dados atraves 

de meios de analise estatisticas, e sim, preocupa-se com a profimdidade dos resultados obti-

dos, pois "a medida que o trabalho vai sendo realizado, novos enfoques vao sendo adotados, 
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especialmente contando com o envolvimento do pesquisador, outras pessoas, lugares e situa-

coes que incluem o proprio ambiente natural dos agentes". 

Quanto aos procedimentos tecnicos foram aplicadas as pesquisas bibliograficas e do

cumental, que segundo Koche (1997) tern a fmalidade de ampliar o conhecimento da area. O 

metodo da pesquisa baseou-se em pesquisa de campo a qual de acordo com Lakatos e Marco-

ne (1996) e a fase que realiza-se apos os estudos bibliograficos, para que o pesquisador tenha 

um bom conhecimento sobre o assunto. 

Ainda quanto aos procedimentos de coleta de dados realizou-se entrevista estruturada, 

que segundo Lakatos e Marcone (1991) trata-se de um encontro entre duas pessoas, no qual 

uma delas - o pesquisador - pode obter informacoes da outra, e o pesquisado, ja que os dados 

a serem coletado foram obtidos basicamente com pessoas chave da edilidade estudada. 

3.3 SUJEITOS DA PESQUISA 

Como metodo de investigacao foram aplicadas entrevistas, compostas por um roteiro 

bem delineado e previamente agendada com os agentes de desenvolvimento e tres gestores 

dos municipios onde a lei foi implementada, um onde a lei nao foi implementada. Tambem 

uma entrevista realizada com a gestora da agenda do SEBRAE de Monteiro e dois de seus 

consultores credenciados que atuam diretamente com a implementacao da lei nos municipios. 

Nos municipios onde a lei foi implementada foram entrevistados o gestor Jose Ar-

naldo da Silva prefeito do municipio de Amparo, o vice prefeito Jefferson Henrrique da pre-

feitura municipal de Sao Jose dos Cordeiros e Eden Duarte vice prefeito da cidade de Sume. 

Como municipio onde a lei nao foi implementada foi entrevistado o prefeito Eduardo Torreao 

da cidade de Serra Branca. 

No SEBRAE-ARMO foram entrevistados a gerente Maria Madalena Arruda e os 

consultores Roberto Barros e Eduardo Costa. 

Realizou-se ainda uma pesquisa documental relativa a implementacao da Lei Geral 

nos municipios do Cariri Ocidental Paraibano para possibilitar uma compreensao dos resulta-

dos e a efetividade na implantacao da lei. Para a analise dos dados foi utilizada basicamente a 

interpretacao dos dados coletados, confrontando os dados obtidos na entrevista com a pesqui

sa documental, feita por meio do arcabouco legal e da literatura do estudo em discussao. 
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4 ANALISE DOS RESULTADOS 

Os dados aqui apresentados foram obtidos por meio de entrevistas e questionarios. Foi 

entrevistada a gestora do SEBRAE-ARMO Madalena Arruda, que falou a respeito da atuacao 

do SEBRAE .e principalmente da Agenda Regional de Monteiro no processo de implementa

cao da Lei Geral. Tambem foram entrevistados dois de seus consultores credenciados que 

discorreram sobre o processo de implementacao da lei junto aos gestores e agentes de desen

volvimento elencando as principals dificuldades encontradas no processo. 

Foram aplicados questionarios a tres gestores de cidades do Cariri Ocidental Paraibano 

onde a lei j a foi implementada,em Amparo ao prefeito Jose Arnaldo, em Sume o vice Prefeito 

Eden Duarte e com o vice prefeito de Sao Jose dos Cordeiros Jefferson Henrrique, os mesmos 

falaram sobre o processo de implementacao da lei e dos beneficios por ela gerados. Foi apli-

cado questionario ao prefeito Eduardo Torreao da cidade de Serra Branca, municipio em que 

a lei ainda nao foi implementada. 

Aplicou-se tambem um questionario aos agentes de desenvolvimento das cidades onde 

a lei foi implementada, os mesmos falaram a respeito do processo de implementacao, da atua

cao do AD e das melhorias que a lei tern proporcionado, exceto o AD de Assuncao que apesar 

de inumeras tentativas, nao cedeu os datos necessario. 

A implementacao da Lei Geral acontece em duas etapas: a primeira e a de regulamen

tacao e a segunda e a implementacao da lei nos municipios. Essa fase consiste em colocar a 

lei na pratica, o que depende de um trabalho conjunto entre o municipio e os agentes de de

senvolvimento, os quais sao fundamentals no processo de implementacao nos municipios. 

O foco inicial da implementacao e a criacao da sala do empreendedor, que segundo o 

consultor do SEBRAE Eduardo Costa:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "sem sala do empreendedor nao ha implementagao". 

Para ele a sala do empreendedor e o elo que liga o municipio com o SEBRAE. E por meio da 

sala do empreendedor que a implementacao acontece mais facil e rapido, com o apoio do a-

gente de desenvolvimento e o envolvimento dos gestores. A partir da implementacao o muni

cipio passa a desburocratizar o processo de concessao de alvara, legalizacao do MEI, e por 

meio da sala do empreendedor e possivel mobilizar publicos para eventos (MEIs, MEs e 

EPPs, bem como outros setores envolvidos). 

Outro ponto bem importante e considerado pelos consultores como o mais dificil de 

ser implementado, sendo assim bastante trabalhado no processo de implementacao, e o acesso 

a compra publica, cuja maior dificuldade de efetivacao acontece por ser pouco compreendido 
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tanto por parte da comissao de licitacoes (o que foi melhorado a partir das mudancas introdu-

zidas pela lei 147/2014, as quais preveem melhorias no entendimento para implementacao dos 

capitulos referentes as compras governamentais) quanto pelos pequenos empresarios. 

Em entrevista com Eduardo Costa, consultor do SEBRAE, sobre a implementacao da 

lei, o mesmo afirma que: "a implementacao da Lei Geral nos municipios nao e facil, pois nem 

todos tern o mesmo potencial de implementacao". Quando indagado sobre as dificuldades de 

contratacao dos micros empreendedores e micro e pequenas empresas locais pelas prefeituras, 

o mesmo diz que uma das principals dificuldades enfrentadas pela administracao publica em 

adquirir bens e servicos para o municipio dos empresarios locais acontece em virtude da falta 

de informacao dos empresarios da documentacao e de como fazer para fornecer ao governo 

municipal. 

Eduardo Costa afirma que nas prefeituras onde a lei e implementada cresce o numero 

de contratacoes de empreendedores locais nas compras publicas municipais assim como cres

ce o interesse dos gestores em comprar desses empreendedores locais. Entretanto na maioria 

dos casos os mesmos desconhecem os procedimentos, a documentacao e da burocracia que e 

pra vender, por que a licitacao e um ritual sendo que muitas vezes o empreendedor por nao ter 

a cultura de vender para o orgao publico acha que o processo burocratico o qual deve se sub-

meter e uma barreira criada pelo gestor deixando assim muitas vezes de participar do processo 

licitatorio fazendo com que o gestor acabe nao comprando localmente. 
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MAPA 1: IMPLEMENTACAO DA LEI GERAL NO BRASIL 

FONTE: SEBRAE, 2015 a. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Atraves do mapa acima. fica claro que a implementacao da Lei Geral ja esta efetivada 

na maioria dos estados brasileiros, como pode-se visualizar nas areas verdes. Este e um dado 

de extrema relevancia no ambito da discussao sobre a participacao das MPEs no cenario em-

presarial que o Brasil apresenta. 

4.1 IMPLEMENTACAO DA LEI GERAL NOS MUNICIPIOS DO CARIRI OCIDENTAL 

PARAIBANO 

A vasta participacao das MPEs no Brasil, vista no mapa anterior, vem influenciando 

os municipios do estado da Paraiba a aderirem ao mesmo exemplo. Ate agora 47,09% dos 

municipios Paraibano ja implementaram a lei e os demais ja estao em processo de implemen

tacao, o que revela que na Paraiba tambem segue esta tendencia brasileira de incentivo as 

MPEs. 
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MAPA 2: IMPLEMENTACAO DA LEI GERAL NA PARAIBA. 

FONTE: SEBRAE, 2015 b. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A partir da realidade da implementacao das MPEs na Paraiba, surge a necessidade de 

investigar-se como esta ocorrendo esta implementacao nos municipios do Cariri Ocidental, 

devido a ligacao que esta regiao apresenta de dependencia com o poder publico na geracao de 

renda e sustentacao da regiao. 
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Mapa 3: Municipios que compoem o Cariri Ocidental Paraibano 

' 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Territorio Cariri 

Fonte: SEBRAE 2014b. 

Atraves do programa SEBRAE no Territorio da Cidadania que desenvolve acoes de 

politicas publicas, tendo como estrategia a implementacao da Lei Geral nos municipios onde 

as metas a serem alcancadas pela Agenda Regional de Monteiro (SEBRAE-ARMO) e 

efetivar parceria com as prefeituras, para implantacao da lei nos municipios que compoem o 

Territorio da Cidadania do Cariri Ocidental composto por 17 cidades, sao elas: Amparo, 

Assuncao, Camalau, Congo, Coxixola, Livramento, Monteiro, Ouro Velho, Parari, Prata, Sao Joao 

do Tigre, Sao Jose dos Cordeiros, Sao Sebastiao do Umbuzeiro, Serra Branca, Sume, Taperoa e 

Zabele. 

A tabela a seguir mostar os muinicipos do Cariri Ocidental Paraibano que ja 

implementaram a Lei Geral e os que ainda nao a implementaram. 
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Tabela 1: Implementacao da lei geral nos municipios do Cariri Ocidental Paraibano. 
MUNICIPIOS QUE IMPLEMENTARAM 

A LEI GERAL 

MUNICIPIOS QUE NAO IMPLEMENTARAM 

A LEI GERAL 

AMPARO LIVRAMENTO 

ASSUNCAO OURO VELHO 

CAMALAU PARARI 

CONGO SERRA BRANCA 

COXIXOLA SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO 

MONTEIRO TAPEROA 

PRATA ZABELE 

SUME 

SAO JOSE DOS CORDEIROS 

SAO JO AO DO TIGRE 
Fonte: Pesquisa direta, 2015. 

De acordo com Andrade (2014), para o SEBRAE a Lei Geral so esta implementada 

se ela seguir os criterios norteadores da implementacao nos quatro blocos de atuacao atraves 

das ferramentas que pontuam cada um dos indicadores sendo a figura do AD que esta entre os 

blocos atua tambem ajudando a trabalhar a implementacao dos demais fatores. 

Os questionarios assim como tambem as notas de 0 a 10 para cada criterio em cada 

cidade e ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ranking dos estados brasileiros que tern mais cidades que implementaram a Lei 

Geral1, onde e possivel tambem fazer comparativos entre de avaliacao das cidades segundo 

os criterios definidos. 

No site de monitoramento da Lei Geral pode-se ver as notas dos municipios em que a 

Lei Geral ja foi implementada. Ao visitar o site pode-se constatar que todos esses municipios 

possuem notas acima da media e todos eles, destacando-se Monteiro, no quesito agente de 

desenvolvimento possuem nota maxima (10). 

Em entrevista com gestores de municipios que implementaram a Lei Geral, os mes

mos afirmaram que o processo de implantacao se deu por meio do SEBRAE atraves de con

sultores que visitaram o municipio em conversa com o gestor, expos sobre os beneficios e 

importancia da implementacao bem como os procedimentos para regulamentacao e imple

mentacao da referida lei, iniciando assim o processo de implantacao das disposicoes legais. 

Conforme o consultor Roberto Barros, em alguns municipios a lei ja estava regula-

mentada e a partir da visita do consultor efetivou-se, propriamente dito, o processo de imple

mentacao junto ao gestor e ao agente de desenvolvimento. 

1 Estao disponiveis no site http://app.pr.sebrae.com.br/leigcralnacional. 

http://app.pr.sebrae.com.br/leigcralnacional
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Para os gestores, as dificuldades do processo de implementacao da lei se constituiam 

apenas os entraves burocraticos. Ja para os consultores sao muitas as dificuldades no processo 

de regulamentacao e implementacao da lei nos municipios dentre as quais destacam: ausencia 

de atendimento aos consultores por parte dos gestores publicos nas visitas para tratar da lei, 

desconhecimento dos gestores e secretario (os) de financas sobre a lei geral, falta de um pla-

nejamento especifico e acoes para implementacao da Lei Geral, falta articulacao e mobiliza-

cao por parte da prefeitura junto aos empresarios locais, desconhecimentos dos empreendedo

res sobre seus direitos e deveres perante a Lei Geral 123/06, insuficiente divulgacao das dis-

posicoes da lei nos municipios, alto indice de inadimplencia perante o MEI, falta de estrutura 

fisica e financeira para funcionamento da sala do empreendedor, agente de desenvolvimento 

com varias atividades diferenciadas, ficando em segundo piano as atividades de AD. 

Apos a implementacao da lei todos os gestores entrevistados percebem a importancia 

da lei para o desenvolvimento dos pequenos empresarios e da economia local e as mudancas 

positivas que a lei provocou as quais contribuiram para o aumento das contratacoes publicas 

dos empreendedores locais, maior recolhimento dos impostos municipais (ISS), gerando mais 

emprego e renda para a populacao local, os gestores afirmam que juntamente com os agentes 

de desenvolvimento vem aperfeicoando o cumprimento dos beneficios concedidos pela lei e 

tambem desenvolvendo novas formas de apoio e incentivo aos pequenos empresarios. 

Na visao dos empreendedores individuals e dos pequenos empresarios locais a Lei 

Geral foi um importante avanco para essa categoria sendo as principals melhorias por eles 

elencadas: a simplificacao do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ), pelo qual podem 

fazer todo o procedimento de abertura (e baixa quando desejarem) na sala do empreendedor 

em sua cidade, onde o AD fornece para os mesmos todas as informacoes necessarias sobre o 

CNPJ, a legalizacao de sua atividade com poucos e baixos impostos e onde atraves da legali-

zacao os mesmos obterao o alvara de funcionamento da prefeitura, ficando assim despreocu-

pados quanto a fiscalizacoes. Poderao depois de legalizados fornecerem seus produtos e ser

vicos tanto para orgaos publicos como para outras empresas mediante a emissao do documen

to fiscal, alem dos beneficios previdenciarios os quais adquirem logo apos a formalizacao. 

Em entrevista com os agentes de desenvolvimento dos municipios, nos quais a lei foi 

implementada, e afirmado a importancia do cargo de agente AD para implementacao das me

lhorias da Lei Geral das micro e pequenas empresas tanto para o municipio quanto para os 

empresarios locais, os quais a mesma vem proporcionado mudancas significativas no proces

so de formalizacao de empresas e tambem nas compras publicas de modo que os empresarios 



35 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

podem usufruir dos beneficios do trabalho regularizado. Uma das mais importantes conquistas 

e a possibilidade dos empreendedores individuals e pequenos empresarios terem exclusivida-

de em processos de compras pubicas. 

Quando questionados sobre a importancia da funcao que desempenham no municipio, 

o AD de Amparo diz que e importante mais nao detalha a importancia do cargo, O AD da 

cidade de Coxixola fala da responsabilidade e confiabilidade do cargo. 

Os agentes de desenvolvimento das cidades de Camalau, Sao Joao do tigre, Congo, 

Sao Jose dos Cordeiros e Sume, afirmam a importancia do cargo para o desenvolvimento do 

municipio, atraves da implantacao da sala do empreendedor sabe-se onde buscar informacoes, 

nao precisando deslocar-se para outra cidade para a formalizacao, dentre outro beneficios. 

Os ADs das cidades de Prata e Monteiro nao responderam a pergunta. 

O cargo de agentes de desenvolvimento em todas as cidades do Cariri Ocidental Pa-

raibano onde a lei foi implementada e exercido por pessoas indicadas pelo gestor, as quais ja 

desempenhavam e desempenham outras funcoes na prefeitura, isso faz com que as mesmas 

nao tenham tempo suficiente para se dedicar ao cumprimento das atividades do cargo de AD 

municipal, quando a lei preve que o AD e um cargo remunerado que deve ser ocupado medi-

ante concurso publico onde a pessoa deve apenas desempenhar as funcoes atribuidas pelo 

cargo. 

Quando perguntados se a prefeitura oferece as condicoes necessarias para que possa 

desempenhar da melhor forma sua funcao, os ADs das cidades de Amparo, Sume, Monteiro e 

Congo dizem que a prefeitura nao oferece as condicoes necessarias para desempenhar da me

lhor forma sua funcao. O AD do Amparo justifica sua resposta citando a falta de equipamen-

tos necessarios, o de Monteiro afirma que essa e uma das principals dificuldades do cargo, 

mas percebe que aos poucos vem melhorando. No municipio do Congo apesar da prefeitura 

nao oferecer condicoes necessarias como estrutura fisica e equipamentos adequados para a-

tendimento na Sala do Empreendedor, o AD diz se sobrepor nao deixando de realizar o traba

lho que lhe foi atribuido. 

Os ADs das cidades de Coxixola, Prata Camalau e Sao Jose dos Cordeiros afirmam 

que a prefeitura oferece as condicoes necessarias para que possam desempenhar suas funcoes 

como AD. O AD da Prata diz que a prefeitura apesar de oferecer boas condicoes de trabalho, 

essas ainda nao sao suficientes para desempenhar da melhor forma a funcao. O AD de Ca

malau tambem diz que apesar de serem oferecidas as condicoes necessarias, a prefeitura deixa 

a desejar no que se refere a viaturas e outros recursos para realizar os trabalhos de campo. Ja o 
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AD de Sao Jose dos Cordeiros respondeu que esta satisfeito com as condicoes de trabalho 

para desempenhar suas funcoes,e que algumas dificuldades encontradas estao condicionadas a 

fatores externos a prefeitura. 

A cidade de Sao Joao do Tigre nao deu acesso as informacoes. 

Ao serem indagados sobre as estrategias que os ADs tem realizado para desenvolver o 

seu municipio, os Ads dos municipios Camalau, Sao Joao do Tigre e Prata e Sao Jose dos 

Cordeiros citam orientar e formalizar os empreendedores, mobilizando os mesmos a participa-

rem de eventos referentes ao MEI , alem de fazer visita nos comercios, buscam cursos, de 

aperfeicoamentos e capacitacao das micro e pequenas empresas , como tambem realizam mo-

bilizacoes para capacitacao de empresarios e produtores rurais. O AD de Sume afirma buscar 

parceria com outros orgaos, o AD de Monteiro diz que tem atuado com bastante abrangencia 

na divulgacao e articulacao de cursos e capacitacoes, voltadas para as diversas areas do em-

preendedorismo., alem de apoiar todas as acoes do SEBRAE de Monteiro, participando tam

bem de diversos eventos, caravanas, congressos e demandas locais. Ja o AD de Coxixola diz 

que realiza visitas aos empreendedores do municipio. As cidades de Amparo e Congo nao 

responderam a essa pergunta 

Ao ser questionado sobre numero de aberturas de micro empreendimentos (MEI) re-

gistrado pela prefeitura apos a implantacao da Lei Geral no Municipio, o AD de Coxixola diz 

que o numero de aberturas de MEI foi 12. Em Sao Joao do Tigre Foram 1 5 . 0 AD de Amparo 

nao lembra o numero exato, mas afirma que foram entre 10 e 12, existindo tambem as que 

foram abertas por outras pessoas, mas que recebem assistencia pela sala do empreendedor. O 

de Camalau tambem nao sabe afirmar com exatidao, mas fala que foram mais de 60. 

No Congo, segundo o AD, em 2012 quando a lei foi implementada havia apenas 13, 

hoje tem aproximadamente 60 MEIs.O AD de Sao Jose dos Cordeiros tambem nao sabe o 

numero exato de formalizados registrados pelo municipio, mas afirma que houve um aumento 

no numero de empreendedores formalizados tanto nas ocupacoes de comercio quanto em ser-

vicos. O AD de Sume tambem nao afirma um numero exato, mais assegura, que apos a im-

plementacao da Lei Geral no municipio, em agosto de 2012, ja houve mais de 300 formaliza

dos. Monteiro nao sabe a quantidade de aberturas e argumenta que a procura na Sala do Em

preendedor de Monteiro, ainda e pequena, ja que na cidade esta localizada a Agenda do SE

BRAE a qual tambem realiza o processo de formalizacao. O AD da Prata diz que por nao ter 

encontrado dados ao assumir a funcao nao sabe o numero exato. 
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Quando interrogados sobre sua perspectiva de mudancas concretas proporcionadas pe

la lei e quais se destacam, os ADs das cidades de Amparo, Prata, Sume, camalau, Congo, Co

xixola Sao Joao do Tigre e Monteiro afirmaram que a lei proporcionou mudancas concretas 

no municipio, sendo em Amparo, Prata, Sume e Camalau dentre as mudancas ocorridas o 

aumento nas contratacoes de empreendedores formalizados para prestacao de servicos e com-

pras publicas pela prefeitura. 

Em Sao Joao do Tigre a principal mudanca destacada foi a implantacao da sala do em

preendedor que segundo o AD tem sido um ponto de referenda no apoio aos empreendedores 

do municipio. No Congo citou-se o aumento significativo no numero de formalizacoes e atra-

ves da parceria com SEBRAE, o municipio disponibiliza cursos e capacitacoes, para os em

preendedores. Em Monteiro foi argumentado que desde a implementacao da lei no municipio 

varia empresarios puderam sair da informalidade, impulsionando dessa forma, o desenvolvi

mento local, promovendo a competitividade, contribuindo desta maneira para a geracao de 

emprego e renda por meio das potencialidades locais, valorizando a funcao empresarial, prin-

cipalmente no segmento dos pequenos negocios, os quais a partir da lei complementar adqui-

riram varios direitos e beneficios. O AD de Coxixola apesar de afirmar que com da imple

mentacao da lei houve mudancas no municipio nao as especifica. 

Ja para o municipio de Sao Jose dos Cordeiros segundo o agente de desenvolvimento a 

Lei Geral nao acarretou mudancas radicals pelo fato desta nao ter uma abordagem e/ou uma 

perspectiva contextualizada com as caracteristicas do municipio de forma geral. Segundo ela 

a referida Lei traz em seu texto questoes gerais que ja sao tratadas na Lei Geral Nacional: a 

desburocratizacao, as questoes que envolvem o Alvara de Funcionamento, a figura do AD, a 

diferenciacao no que tange as Compras Governamentais, entre outras. As principals conquis-

tas, conforme a mesma, sao a crescente busca dos micros empreendedores do municipio pela 

formalizacao do seu negocio e a criacao do AD que muitas vezes e o protagonista na tentativa 

de despertar os empreendedores para as mais diversas situacoes impostas pelo mundo moder-

no, da formalizacao a capacitacao. 

Quanto a visao dos ADs sobre as melhorias proporcionadas pela lei para a prefeitura e 

para os empresarios locais, em Amparo uma foi citado como uma das principals melhorias 

que a lei proporcionou para a prefeitura o aumento das contratacoes e demandas de servicos 

dos empreendedores locais, e para os empreendedores citou-se a possibilidade de formaliza

cao por meio da sala do empreendedor. As melhorias citadas pelo AD de Sao Joao do Tigre 

assim como o de Sume foram o aumento na arrecadacao do ISS, aumento das compras publi-
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cas dos empreendedores locais, e para os empresarios, os mesmos podem atraves do processo 

de licitacao, fornecer para a prefeitura. 

No municipio da Prata as melhorias citadas pelo AD foram: facilidade de acesso a in-

formacao para os pequenos empresarios apos a abertura da sala do empreendedor e possibili-

dade do poder publico comprar diretamente ao comercio local facilitando/agilizando os servi

cos e produtos prestados. No Congo, o cumprimento da Lei tem proporcionado a prefeitura 

varios beneficios como a formalizacao de MEIs, e o recolhimento tributos de forma simplifi-

cada. Para os Empresarios sao varios os beneficios, entre eles, a cobertura dos direitos previ-

denciarios, capacitacoes, organizacao em seu empreendimento, vantagens para comprar e 

vender. 

Em Sao Jose dos Cordeiros, a lei proporcionou a desburocratizacao, a participacao da 

micro empresa nas compras publicas e a figura do Agente de Desenvolvimento que funciona 

como um elo entre o empreendedor e o poder publico, alem do aumento das formalizacoes no 

territorio do municipio e da criacao da Sala do Empreendedor que e um espaco especifico 

para o atendimento dos empreendedores. No municipio de Coxixola, foi proporcionado o de

senvolvimento do comercio local e o aumento no numero de formalizacoes dos pequenos 

empreendedores, fazendo com que mais receitas circulem no municipio. Em Monteiro, as 

melhorias citadas foram o fortalecimento da economia local, geracao de emprego, melhor 

distribuicao de renda, aumento da arrecadacao, investimento no bem-estar social, sustentabi-

lidade ambiental e melhoria da qualidade de vida. 

Perguntando-se acerca da importancia e forma de atuacao do SEBRAE para a o de-

sempenho das suas atividades como agente de desenvolvimento local, todos os municipios 

onde a lei foi implementada, o SEBRAE e de fundamental importancia, pois e mais uma insti-

tuicao comprometida com o desenvolvimento dos empreendedores e dos municipios brasilei-

ros. Segundo os agentes de desenvolvimento foi o SEBRAE que iniciou o processo de im-

plementacao da Lei Geral nos municipios, ao dar os primeiros passos mostrando ao gestor a 

importancia e os beneficios da lei, quando aceito pelo prefeito iniciando assim o processo de 

implementacao. 

O SEBRAE tambem e de ampla importancia no que se refere a capacitacao tanto dos 

agentes como dos empreendedores, proporcionando a participacao em diversos eventos, cur

sos, oficinas, capacitacoes e encontros (estaduais, regionais e ate nacionais,) nos quais tro-

cam-se experiencias e ampliam-se conhecimentos. Segundo o AD de Sao Joao do Tigre a 

relacao do municipio com o SEBRAE e uma parceria sem igual, sem ela nao estaria funcio-
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nando a lei no municipio. Para o AD do Congo a parceria do SEBRAE tem sido muito impor-

tante para o desenvolvimento economico do municipio. 

Os ADs afirmam que tanto eles como os gestores publicos tem apoio total do SE

BRAE desde a regulamentacao, implementacao, capacitacao dos gestores e dos agentes de 

desenvolvimento, sempre acompanhado as acoes desenvolvidas pelo AD capacitando-os sem-

pre com as atualizacoes da lei e tambem capacitando os micro empreendedores e as micro 

empresas. 

Ao descreverem a respeito de sua atuacao como ADs, citaram os pontos positivos e o 

que precisa ser melhorado para alavancar o desenvolvimento em cada municipio. Como ponto 

positivo o AD do Amparo fala sobre o apoio do prefeito no incentivo a formalizacao dos em

preendedores e incentivo tambem na participacao de eventos e capacitacoes tanto do AD co

mo dos MEIs. Como ponto negativo, a falta de estrutura e de equipamentos da sala do empre

endedor onde sao realizados os atendimentos do MEI e tambem a falta de disponibilidade de 

transportes para participar dos eventos. 

Em Camalau os pontos positivos sao as melhorias que o cargo de agente de desenvol

vimento tem proporcionado para cidade e para os empreendedores atraves do processo de 

formalizacao realizado na sala do empreendedor, sendo notorio o aumento no numero de em

preendedores interessados, buscando se capacitar e crescer no negocio. Como dificuldade, a 

falta de interesse de muitos empreendedores nas visitas realizadas pelo agente 

Em Sao Joao do Tigre, os pontos positivos citados foram que, com da implementacao 

da lei e da abertura da sala do empreendedor, os empreendedores tem uma visao mais ampla, 

sabendo onde se informar sobre o processo de formalizacao. Como pontos negativos citou-se 

a falta de interesse por parte do gestor no que se refere as atividades do AD, como tambem a 

falta de fornecimento de das diarias e estadias para o AD. 

No que se refere aos pontos positivos e negativos o AD da Prata diz que devido ao a-

ciimulo de atividades e a falta de parceria entre as secretarias, nao e possivel executar da me

lhor forma essa funcao. Apesar disso, acredita que com o rompimento destas barreiras o mu

nicipio estaria dando um grande passo para alcancar o desenvolvimento. 

Como pontos positivos o AD da cidade do Congo cita sua boa atuacao, tendo em vista 

a sua pouca disponibilidade de tempo devido ao acumulo de funcao. Tambem fala sobre a 

formalizacao de pequenos empreendedores e o incentivo da prefeitura, com a emissao gratuita 

de alvaras pelo periodo de dois anos, para o MEI conforme lei municipal. Nao cita pontos 

negativos. 
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Segundo o AD de Sao Jose dos Cordeiros, os pontos positivos sao a implantacao da 

sala do empreendedor, o aumento das formalizacoes do MEI, a realizacao de capacitacoes 

atraves de cursos, palestras e oficinas para os empreendedores locais, alem da participacao em 

eventos como feiras e oficinas. Como pontos negativos, a dificuldade em desempenhar da 

melhor forma a funcao de AD devido ao acumulo de funcoes e a resistencia do proprio em

preendedor em participar das atividades referentes ao MEI, como qualificacao do empreende

dor e de seu(s) funcionario(s)e das feiras, oficinas e atividades de consultorias que lhes sao 

proporcionadas. Segundo ela os empreendedores do municipio resistem a inovacao e ao pro

prio desenvolvimento. 

Em Sume, os pontos positivos citados sao o aprendizado e contato com os empreende

dores. Como pontos a serem melhorados cita mais esforco, alem de maior e melhor atuacao 

por parte do gestor. 

O AD de Monteiro cita como ponto positivo o trabalho que vem desempenhando fren-

te ao cargo e o avanco significativo no que diz respeito ao apoio dos gestores, o qual ainda 

nao e suficiente para alcancar os objetivos desejados. Como pontos a serem melhorados, cita a 

falta de articulacao de todos os envolvidos diretos e indiretamente no cumprimento efetivo da 

lei, como tambem a falta capacitacoes para todos que fazem parte desse processo e reconhe-

cimento do cargo e das atividades do AD, uma vez que essa funcao ainda nao e valorizada 

como deveria, o que dificulta sua atuacao. 

O AD de Coxixola menciona como pontos positivos o trabalho que o mesmo vem de

sempenhando no municipio. Nao traz pontos negativos. 

Com a implementacao da Lei Geral nos municipios, os ADs vem desempenhando a-

coes que visam a melhoria no cumprimento das disposicoes da referida dentre as quais se des-

tacam: formalizacao e capacitacao dos MEIS, mobilizacao e realizacao de eventos referentes 

as MEI assim como outras atividades. 

No entanto uma das dificuldades apontadas com unanimidade pelos ADs foi o acumu

lo de funcoes, todos desempenham mais de uma atividade na prefeitura de forma que priori-

zam o atendimento ao MEI, mas outras atividades para o desenvolvimento local as quais de-

veriam ser realizadas em seu tempo "livre" sao preenchidas com as atividades de sua outra 

(as) funcao(s) impossibilita-os da dedicacao e realizacao exclusiva das atribuicoes designadas 

a figura do empreendedor individual. 

De acordo com a tabela apresenta anteriormente com os municipios que implementa-

ram e nao implementaram a Lei Geral, 6 deles se encaixam na nao implementatjao da lei. En-



41 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

tretanto, 3 destes municipios: Ouro Velho, Livramento e Sao Sebastiao do Umbuzeiro ja tem 

o Agete de Desenvolvimento, e estao em processo de implementacao da lei. 

Desta forma, atraves desta pesquisa foi possivel visualizar a concretizacao de mudan

cas positiva para as prefeituras, pois para os gestores publicos aumenta o recolhimento de 

impostos municipals e ao contratar empresas locais faz com que a renda gerada fique no mu

nicipio de forma a desenvolve-lo. 

4.2 UM CASO DE SUCESSO E O SEU OPOSTO 

Sume e considerado um dos municipios do Cariri Ocidental Paraibano onde a Lei 

Geral foi implementada e tem gerado resultados positivos gradativamente. Em entrevista com 

o vice prefeito Eden Duarte sobre as mudancas provocadas pela lei o mesmo afirma que: a Lei 

Geral foi um importante passo para alcancar o principio constitucional dos 170 e 1792 que ja 

previa que a Uniao, Estados, Distrito Federal e Municipios deveriam franquear as ME e EPP, 

tratamento juridico diferenciado e favorecido, visando a incentiva-las pela simplificacao, eli-

minacao ou reducao de suas obrigacoes administrativas, tributarias, previdenciarias e crediti-

cias. 

Ela veio dar o devido reconhecimento as micro e pequenas empresas que 

congregam 99,2 % de todas as empresas brasileiras, ou seja, quase que sua 

totalidadc. Quern milita diariamente com essas pequenas empresas, como e o 

meu caso, haja vista que sou contador e possuo escritorio na cidade, sabe das 

dificuldades que elas enfrentam no cotidiano. Havia realmente uma necessi-

dade de ter um olhar diferenciado para essas empresas de maneira que elas 

pudessem ter uma carga tributaria diferenciada, a simplificacao na abertura e 

fechamento, acesso ao credito, participacao em licitacoes, etc, desse modo, 

acredito que foi um excelente avanco a chegada da Lei Geral.(DUARTE, 

2015) 

Em se tratando do processo de implementacao da lei no municipio, Eden diz que se 

deu atraves de visitas de um consultor do SEBRAE, que lhe mostrou medidas para implemen-

ta-la, foi entao quando iniciou-se os preparativos com o arcabouco juridico necessario para a 

implantacao da lei no municipio. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Art 170. A ordem economica, fundada na valorizacao do trabalho humano e na livre iniciauva, tem por fim 

assegurar a todos existencia digna, conforme os ditames da justica social, observados os seguintes principios. 

Art. 179. A Uniao, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios dispensarao as microempresas e as empresas 

de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento juridico diferenciado, visando a incentiva-las pela simplifi-

cacao de suas obrigacoes administrativas, tributarias, previdenciarias e crediticias, ou pela eliniinacao ou reducao 

destas por meio de lei. 
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A partir da implantacao da lei o gestor juntamente com o agente de desenvolvimento 

tem desenvolvido acoes para efetivacao dos dispositivos legais. Inicialmente criou-se a Sala 

do empreender dentro da sede da prefeitura e capacitaram-se os agentes de desenvolvimento 

locais. Depois foram realizadas palestras, visitas aos empreendedores e cursos, treinando os 

servidores do setor de tributos para desburocratizar o atendimento e conceder os beneficios 

previstos pela lei, auxiliando (atraves da sala do empreendedor) a abertura das empresas como 

tambem o cumprimento das obrigacoes de acessorias previstas na legislacao, foi atribuido ao 

setor de licitacao cumprimento das exigencias relacionadas as compras publicas, ou seja, que 

tenham preferencia nas compras publicas e usufruam dos outros beneficios, pela lei determi-

nados. 

Duarte afirma que as mudancas estao acontecendo aos poucos. Uma das que estao 

mais visiveis e a formalizacao de diversos empreendedores que trabalhavam na informalida-

de. Outro ponto importante e o despertar nas pessoas da necessidade de capacitacao das mes-

mas para o mercado de trabalho e para a abertura do seu proprio negocio:"0 Municipioainda 

esta trabalhando para melhor aplicar a lei, contudo, acho que avancamos bastante. Acredito 

que fomos pioneiros na regiao do Cariri em relacao a implantacao da lei e a criacao da sala do 

empreendedor. Precisamos e vamos avancar mais". 

Em suas palavras, Kiara Amori fala da importancia do seu cargo e das acoes que vem 

desempenhando, bem como de algumas barreiras que atrapalham o desenvolvimento de algu-

mas de suas atividades: 

Tenho uma visao de um futuro promissor de aprendizado e desenvolvimento 

apartir dos trabalhos desenvolvidos pelo AD, atraves de cursos e capacita

coes tanto para os ADs como para os MEIs e gestoes municipals e com a a-

plicacao das disposicoes da lei geral o municipio tem avancado bastaste. 

Mas ainda tem muito a ser melhorado. Por desempenhar outras funcoes, 

sendo a demanda do MEI ser alta e muitas serem as atividades que devem 

ser desempenhadas pelo AD ha uma dificuldade em conciliar a atividades de 

AD e as de outras funcoes que desenvolvo.(AMORIM, 2014) 

Segundo o site de monitoramento da implementacao, o municipio de Sume nos qua-

tro eixos de atuacao da lei se encontra com notas acima da meta, sendo maxima no eixo do 

agente de desenvolvimento. Sume e o municipio do Cariri Ocidental Paraibano que possui o 

melhor desempenho (melhor pontuacao) nos criterios avaliativos da implementacao da lei 

geral. 
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Tabela 2: Indicadores da Implementacao da Lei Geral em Sume zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Criterio Avaliativo Pontuacao (Maxima delO) 

Uso do poder de compra 8,08 

Desburocratizacao 7,70 

Empreendedor individual 7,60 

Agente de desenvolvimento 10,00 

Fonte:. SEBRAE, 2015c. 

A lei trouxe para o municipio de Sume divrsos beneficios como: aumento na arrecada

cao de impostos alem dos beneficios gerados a partir da contratacao de empresarios locais 

como fornecedores publicos do municipio. 

Ja no caso oposto, tem-se Serra Branca, que e um dos municipios do Cariri Ocidental 

Paraibano que ainda nao implementou a lei geral. Em entrevista com o gestor Eduardo Tor-

reao, que esta a frente do poder executivo do municipio desde 2008, o mesmo afirma ter co-

nhecimento da lei da micro e pequena empresa conhecida como lei geral bem como da impor

tancia da mesma para o desenvolvimento do empreendedorismo dando competitividade aos 

pequenos negocios, alem da desburocratizacao no processo de inscricao e baixas das empre

sas por meio de um regime tributario especial, porem afirma nao conhecer detalhadamente o 

texto da lei. 

Se tratando do processo seguido pela administracao para enquadrar-se na lei, segun

do o gestor Eduardo Torreao, a prefeitura em parceria com o SEBRAE capacitou e designou 

um fimcionario para ser Agente de Desenvolvimento e que referente as copras governamen-

tais: "nos temos alguns fornecedores de micro e pequenas empresas. Como tambem sancio-

namos a Lei Municipal n° 556/2010 no qual institui normas relativas ao micro empreendedor 

individual, micro empresa e a empresa de pequeno porte ..."(TORREAO, 2015) 

Quando indagado sobre os as dificuldades que impossibilita a implementacao da lei 

no municipio o prefeito argumenta: "a nossa dificuldade e uma participacao de orgaos de a-

poio para acompanhar esta implementacao, pois falta conhecimento detalhado sobre a lei da 

micro e pequena empresa conhecida como lei geral". Entretanto o representante do SERAE-

ARMO afirma, que por varias vezes, seus consultores tentaram contatar com os responsaveis 

pela administracao do municipio os quais nao obtiveram exito segundo eles os responsaveis 

pela gestao do municipio dificultam a implementacao da lei no mesmo. 
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A cidade de Serra Branca, conforme mostra os dados dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA site de monitoramento da lei 

geral, possui notas muito baixas frente aos criterios avaliativos da implementacao da lei geral, 

tem-se notas zero para os quesitos de desburocratizacao e empreendedor individual, nota de 

1,29 para o uso de poder de compra, uma vez que a prefeitura em seus processos licitatorios ja 

inclui as MEs, e 2,0 para o agente de desenvolvimento, pois foi designado e capacitado uma 

pessoa, porem a mesma esta inatuante. 

Tabela 3: Indicadores da Implementacao da Lei Geral em Serra Branca. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Criterio Avaliativo Pontuacao (Maxima del0) 

Uso do poder de compra 
1,29 

Desburocratizacao 0,0 

Empreendedor individual 0,0 

Agente de desenvolvimento 2,0 

Fonte: SEBRAE. 2015c. 

Com o relato dessas duas cidades e a analise sobre a implementacao da Lei Geral ne-

las, percebe-se entao que comparando os municipios, Sume apresenta avancos significativos 

no desenvolvimento do mesmo frente a implementacao da lei, enquanto no municipio de Ser

ra Branca acontece o oposto, nota-se a falta de uma maior participacao das micro e pequenas 

empresas nos processos licitatorios, a falta de atuacao do AD e da sala do empreendedor o 

que inibe ou desestimula os micro e pequenos empreendedores a se formalizarem e assim 

usufruir de todas as vantagens que sao observadas nos municipios onde a lei ja foi implemen-

tada. 
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5. CONSIDERACOES FINAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As politicas publicas idealizadas a partir das diretrizes apresentadas pela Lei Geral das 

Micro e Pequenas Empresas, com suas alteracoes posteriores, tem se mostrado aptas a contri-

buir com melhorias no setor de comercio do pais, sobretudo no que se refere a reducao e sim

plificacao da burocracia e da carga tributaria. Entretanto, muito ainda precisa ser feito para ser 

melhorado no cumprimento efetivo da legislacao na esfera federal e principalmente nas esfe-

ras estadual e municipal estabelecendo assim uma politica agregada que proporcione ao em

preendedor um ambiente favoravel que possa incentiva-lo a implementar suas ideias e obter 

exito com elas. 

A criacao do MEI foi uma grande conquista no ambiente empresarial brasileiro. Sendo 

a invencao dessa figura legitimamente nacional, pode-se observar uma reacao favoravel ao 

ambiente de negocios, assim como tambem para empreendedores, uma vez que estao sendo 

formuladas politicas cada vez mais inclusivas e eficientes com melhores condicoes para aten-

der este publico. A simplificacao do registro de empresa no formato de EI foi um resultado 

positivo da Lei Geral sendo um exemplo da simplificacao e desburocratizacao dos processos 

ligados as empresas de micro e pequeno porte e empresas em geral. 

A Lei Geral trouxe um grande avanco para os empreendedores do Cariri Ocidental 

sendo comprovado pelo significativo aumento no numero de empreendedores formalizados e 

tambem pelo aumento de contratacoes de empreendedores e micro empreendedores locais 

pelas prefeituras do cariri. 

O agente de desenvolvimento, como se pode perceber na pesquisa, tem um papel fun

damental nesse avanco uma vez que juntamente com os gestores em parceria com a agenda 

do SEBRAE-ARMO, vem cada vez mais buscando atender esse publico ora orientando, ora 

capacitando para que os pequenos empreendedores, hoje responsaveis pela maioria dos em-

pregos ofertados no pais, crescam e se tornem fontes cada vez mais seguras na geracao de 

emprego e renda para os brasileiros. 

Apesar da criacao da lei de favorecimento aos micro e pequenos empresarios tem-se 

muitos desafios a serem superados para que os beneficiarios possam usufruir de suas disposi-

coes. No que se refere ao cumprimento efetivo da Lei Geral e notorio a grande dificuldade por 

parte dos gestores e agentes responsaveis em realizar sua implementacao. 

Nos municipios do Cariri Ocidental Paraibano, as principals dificuldades encontradas 

foram a falta de conhecimento por parte do poder publico e dos proprios empreendedores das 
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disposicoes legais, a falta de interesse por parte dos gestores nas questoes que se referem ao 

cumprimento da lei e das atividades do AD, a falta de remuneracao e acumulo de funcoes do 

agente de desenvolvimento, falta de subsidios para que o AD desempenhe da melhor forma 

sua funcao, conclui-se que em sendo superado esses empecilhos o desenvolvimento dos mu

nicipios do Cariri Ocidental Paraibano poderia acontecer a passos maiores, caracterizando 

efetivamente o alcance dos objetivos da lei. 

Contudo, a cada avanco alcancado surgem novos desafios. Muito ainda necessita ser 

feito para que se obtenha um ambiente cada fez mais favoravel ao pequeno negocio. Uma 

mudanca proposta seria a facilitacao do processo de migracao das empresas optantes pelo 

Simples Nacional para os regimes que abrangem faixas de faturamento mais elevadas e um 

dos grandes desafios enfrentados pelo SEBRAE e pelo governo federal, maior limite de fatu

ramento da categoria do MEI, ou seja, o regime foi um grande sucesso, mas ainda sao neces-

sarios ajustes para que se alcance um modelo que acolha as demandas dos empresarios e do 

governo, buscando sempre o equilibrio entre as partes. 

Desta forma, atraves desta pesquisa ficam claras as dificuldades existentes no processo 

de implementacao da lei geral nos municipios do Cariri Ocidental Paraibano tornando-a im-

portante ao trazer indicios do que corrigir/alterar para se obter os resultados esperados de a-

cordo com o que e proposto pela lei. 
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APENDICE A - INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - UFCG 

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO SEMIARIDO - CDSA 

UNIDADE ACADEMICA DE EDUCA£AO NO CAMPO - UAEDUC 

CURSO DE TECNOLOGIA EM GESTAO PUBLICA 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Prezado (a) Gestor (a) ou Secretario (a): 

O presente instrumento de pesquisa constitui um dos elementos integrantes do trabalho de 

conclusao do Curso Superior de Tecnologia em Gestao Publica UAEDUC/CDSA/UFCG 

como exigencia para obtencao do Certificado de Grau Superior em Gestao Publica, que 

devera subsidiar a etapa referente a pesquisa de campo, cujo objetivo central e A 

IMPLEMENTACAO DA LEI GERAL NOS MUNICIPIOS DO CARIRI OCIDENTAL 

PARAIBANO. Solicitamos sua colaboracao no sentido de responder essa entrevista com 

precisao e prontidao ao roteiro aqui elaborado. Cabe destacar o sigilo relativo aos 

participantes, que neste estudo nao ha respostas certas ou erradas, bem como nao havera 

individualizacao de respostas. Esteja certo de que a sua participacao e muito importante para o 

exito dessa pesquisa. Cientes de sua valiosa contribuicao, agradecemos antecipadamente. 

Edite Galdino da Silva E-mail: editegaldino@hotmail.com 

Professor Orientador: Dr. Jose Irivaldo Alves Oliveira Silva E-mail:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA irivaidos@ uoi.com.br 
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ROTEIRO DA ENTREVISTA 

APENDICE B zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Questionario (Agente de Desenvolvimento) 

1. Qual a sua visao em relacao ao cargo e/ou funcao que Ihe foi atribuido? 

2. A prefeitura oferece as condicoes necessarias para que voce possa desempenhar da 

melhor forma sua funcao? 

3. Voce enquanto agente de desenvolvimento local que estrategias tem realizado para 

desenvolver o seu municipio? 

4. Qual o numero de abertura de empreendimentos (MEI) registrados pela prefeitura? 

5. Segundo sua perspectiva a lei proporcionou mudancas concretas em seu 

municipio?Quais as que mais se destacam? 

6. na sua visao quais melhorias a lei tem proporcionado para a prefeitura? E para os 

empresarios locais? 

7. Qual a importancia e forma de atuacao do SEBRAE para a o desempenho das suas 

atividades como agente de desenvolvimento local? 

8. De forma objetiva descreva a respeito de sua atuacao como Agente de 

desenvolvimento,quais os pontos positivos e o que na sua opiniao precisa ser 

melhorado para alavancar o desenvolvimento no seu municipio? 
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Questionario (Gestor Publico Lei Geral Implementada) 

1 -Qual a sua opiniao a respeito da lei Geral e das mudancas por ela propostas? 

2- Como se Deu o processo de implantacao da lei no municipio e quais a dificuldades? 

3- Que acoes o gestor e o agente de desenvolvimento local desempenham no municipio para 

consolidacao das disposicoes legais prevista pela lei geral? 

4- Quais as mudancas provocadas pela lei no seu municipio?Quais resultados foram obtidos 

apartir da sua implantacao? 

5- Como voce avalia o desenvolvimento do municipio em relacao as mudancas propostas pela 

lei? 



APENDICE D zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Questionario (Gestor Publico Lei nao Implementada) 

1. Voce tem conhecimento da lei micro e pequena empresa conhecida como lei geral? 

2. Qual a processo seguido pela administracao para enquadrar-se nessa lei? 

3. Quais motivos impossibilitaram a implementacao da lei no municipio? 


