
INSS: Consolida��o das Normas do RPS

Instru��o Normativa N… 100, de 18 de dezembro de 2003
Disp�e sobre normas gerais de tributa��o previdenci�ria e de arrecada��o das contribui��es
sociais administradas pelo INSS, sobre os procedimentos e atribui��es da fiscaliza��o do INSS
e d� outras provid�ncias.

FUNDAMENTA�ÌO LEGAL: Constitui��o Federal; Lei Complementar n… 77, de 13/07/1993; Lei
Complementar n… 82, de 27/03/1995; Lei Complementar n… 84, de 18/01/1996; Lei Complementar
n… 96, de 31/05/1999; Lei Complementar n… 101, de 04/05/2000; Lei Complementar n… 103, de
14/07/2000; Lei n… 556, de 25/06/1850 (C�digo Comercial); Lei n… 91, de 18/08/1935; Lei n…
3.577, de 04/07/1959; Lei n… 3.807, de 26/08/1960; Lei n… 4.320, de 17/03/1964; Lei n… 4.591, de
16/12/1964; Lei n… 4.863, de 29/11/1965; Lei n… 4.870, de 1…/12/1965; Lei n… 5.172, de
25/10/1966 (C�digo Tribut�rio Nacional); Lei n… 5.194, de 24/12/1966; Lei n… 5.764, de
16/12/1971; Lei n… 5.869, de 11/01/1973 (C�digo de Processo Civil); Lei n… 5.889, de 08/06/1973;
Lei n… 5.929, de 30/11/1973; Lei n… 6.019, de 03/01/1974; Lei n… 6.024, de 13/03/1974; Lei n…
6.094, de 30/08/1974; Lei n… 6.321, de 14/04/1976; Lei n… 6.404, de 15/12/1976; Lei n… 6.494, de
07/12/1977; Lei n… 6.586, de 06/11/1978; Lei n… 6.830, de 22/09/1980; Lei n… 6.855, de
18/11/1980; Lei n… 6.932, de 07/07/1981; Lei n… 6.999, de 07/06/1982; Lei n… 7.064, de
06/12/1982; Lei n… 7.238, de 29/10/1984; Lei n… 7.501, de 27/06/1986; Lei n… 7.787, de
30/06/1989; Lei n… 7.802, de 11/07/1989; Lei n… 8.069, de 13/07/1990; Lei n… 8.137, de
27/12/1990; Lei n… 8.138, de 28/12/1990; Lei n… 8.177, de 1…/03/1991; Lei n… 8.212, de
24/07/1991; Lei n… 8.213, de 24/07/1991; Lei n… 8.218, de 29/08/1991; Lei n… 8.315, de
23/12/1991; Lei n… 8.383, de 30/12/1991; Lei n… 8.397, de 06/01/1992; Lei n… 8.540, de
22/12/1992; Lei n… 8.620, de 05/01/1993; Lei n… 8.630, de 25/02/1993; Lei n… 8.647, de
13/04/1993; Lei n… 8.650, de 22/04/1993; Lei n… 8.666, de 21/06/1993; Lei n… 8.706, de
14/09/1993; Lei n… 8.742, de 07/12/1993; Lei n… 8.745, de 09/12/1993; Lei n… 8.870, de
15/04/1994; Lei n… 8.906, de 04/07/1994; Lei n… 8.935, de 18/11/1994; Lei n… 8.958, de
20/12/1994; Lei n… 8.981, de 20/01/1995; Lei n… 9.032, de 28/04/1995; Lei n… 9.065, de
20/06/1995; Lei n… 9.129, de 20/11/1995; Lei n… 9.311, de 24/10/1996; Lei n… 9.317, de
05/12/1996; Lei n… 9.394, de 20/12/1996; Lei n… 9.429, de 26/12/1996; Lei n… 9.430, de
27/12/1996; Lei n… 9.476, de 23/07/1997; Lei n… 9.504, de 30/09/1997; Lei n… 9.506, de
30/10/1997; Lei n… 9.528, de 10/12/1997; Lei n… 9.532, de 10/12/1997; Lei n… 9.539, de
12/12/1997; Lei n… 9.605, de 12/02/1998; Lei n¡ 9.608, de 18/02/1998; Lei n… 9.615, de
24/03/1998; Lei n… 9.639, de 25/05/1998; Lei n… 9.711, de 0/11/1998; Lei n… 9.717, de
27/11/1998; Lei n… 9.719, de 27/11/1998; Lei n… 9.732, de 11/12/1998; Lei n… 9.784, de
29/01/1999; Lei n… 9.841, de 05/10/1999; Lei n… 9.870, de 23/11/1999; Lei n… 9.876, de
26/11/1999; Lei n… 9.958, de 12/01/2000; Lei n… 9.974, de 06/07/2000; Lei n… 9.983, de
14/07/2000; Lei n… 10.035, de 25/12/2000; Lei n… 10.097, de 19/12/2000; Lei n… 10.256, de
09/07/2001; Lei n… 10.260, de 12/07/2001; Lei n… 10.405, de 09/01/2002; Lei n… 10.406, de
10/01/2002 (C�digo Civil); Lei n… 10.522, de 19/07/2002; Lei n… 10.666, de 08/05/2003; Lei n…
10.684, de 30/05/2003; Lei n… 10.710, de 05/08/2003; Decreto-Lei n… 2.848, de 07/12/1940
(C�digo Penal); Decreto-Lei n… 3.688, de 03/10/1941; Decreto-Lei n… 3.914, de 09/12/1941;
Decreto-Lei n… 5.452, de 1…/05/1943 (CLT); Decreto-Lei n… 7.661, de 21/06/1945; Decreto-Lei n…
368, de 19/12/1968; Decreto-Lei n… 486, de 03/03/1969; Decreto- Lei n… 858, de 11/09/1969;
Decreto-Lei n… 1.146, de 31/12/1970; Decreto-Lei n… 1.572, de 1…/09/1977; Decreto-Lei n… 2.300,
de 21/11/1986; Decreto-Lei n… 2.318, de 30/12/1986; Medida Provis�ria n… 2.158-34, de
27/07/2001; Medida Provis�ria n… 2.187-13, de 24/08/2001; Medida Provis�ria n… 2.164-41, de
28/08/2001; Decreto n… 3.048, de 06/05/1999;

A DIRETORIA COLEGIADA do INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL (INSS), em reuni�o extraordin�ria realizada no dia 18 de dezembro de
2003, no uso da compet�ncia que lhe foi conferida pelo inciso II do art. 7… da Estrutura
Regimental do INSS, aprovada pelo Decreto n… 4.688, de 07 de maio de 2003; resolve:



Art. 1… Dispor sobre as normas gerais de tributa��o e de arrecada��o das contribui��es sociais
destinadas � Previd�ncia Social e das arrecadadas pelo INSS para outras entidades e fundos;
normatizar e consolidar os procedimentos aplic�veis � reten��o e solidariedade, �
compensa��o, restitui��o e reembolso, �s atividades rural e agroindustrial, � empresa optante
pelo SIMPLES, � empresa que atua na �rea da sa�de, �s sociedades cooperativas, � isen��o
das contribui��es sociais, �s associa��es desportivas, aos �rg�os da administra��o p�blica
direta, autarquias e funda��es de direito p�blico, � constitui��o dos regimes pr�prios de
previd�ncia social, �s atividades do trabalhador avulso, aos riscos ocupacionais no ambiente de
trabalho, aos regimes especiais de fal�ncia, concordata e liquida��o, � atividade de constru��o
civil, ao recolhimento e regularidade das contribui��es e da arrecada��o banc�ria, � decad�ncia
e prescri��o, �s atividades fiscais, � constitui��o do cr�dito fiscal e ao parcelamento dos cr�ditos
da Previd�ncia Social.

TŒTULO I
DAS OBRIGA�˝ES PREVIDENCIçRIAS

CAPŒTULO I
DAS DISPOSI�˝ES PRELIMINARES

Art. 2… A obriga��o previdenci�ria � principal ou acess�ria.
⁄ 1… A obriga��o principal surge com a ocorr�ncia do fato gerador, tem por objeto o pagamento
da contribui��o social previdenci�ria ou penalidade pecuni�ria e extingue-se juntamente com o
cr�dito dela decorrente.
⁄ 2… A obriga��o acess�ria decorre da legisla��o previdenci�ria e tem por objeto as presta��es
positivas (fazer) ou negativas (deixar de fazer ou tolerar), nela previstas, no interesse da
arrecada��o ou da fiscaliza��o.
⁄ 3… A obriga��o acess�ria, pelo simples fato da sua inobserv�ncia, converte-se em obriga��o
principal relativamente � penalidade pecuni�ria.

CAPŒTULO II
DOS SUJEITOS DA OBRIGA�ÌO PREVIDENCIçRIA
Se��o I
Do Sujeito Ativo

Art. 3… O sujeito ativo da obriga��o previdenci�ria � o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),
autarquia federal dotada de personalidade jur�dica de direito p�blico, que tem a compet�ncia
para exigir o pagamento das contribui��es sociais previdenci�rias ou das penalidades
pecuni�rias, bem como o cumprimento das obriga��es acess�rias decorrentes da legisla��o.
Se��o II
Do Sujeito Passivo

Art. 4… O sujeito passivo da obriga��o previdenci�ria � o contribuinte ou a pessoa respons�vel
pelo pagamento de contribui��es sociais previdenci�rias ou de penalidades pecuni�rias, bem
como pelo cumprimento das obriga��es acess�rias decorrentes da legisla��o.
⁄ 1… Contribuinte � aquele que mant�m rela��o direta com a situa��o que constitua fato gerador
de contribui��es sociais previdenci�rias.
⁄ 2… Pessoa respons�vel � aquela que, apesar de n�o se revestir da condi��o de contribuinte
em rela��o a um fato gerador, tem sua obriga��o decorrente de disposi��o expressa em lei.

Art. 5… S�o sujeitos passivos da obriga��o previdenci�ria a empresa, as equiparadas a empresa,
o empregador dom�stico, os segurados e os respons�veis na forma da lei.
Subse��o I
Do Empregador Dom�stico, da Empresa e Equiparadas a Empresa

Art. 6… Empregador dom�stico � a pessoa, a fam�lia ou a entidade familiar que admite
empregado dom�stico a seu servi�o, mediante remunera��o e sem finalidade lucrativa.



Art. 7… Empresa � a firma individual ou a sociedade que assume o risco de atividade econ�mica
urbana ou rural, com fins lucrativos ou n�o, bem como os �rg�os e entidades da administra��o
p�blica direta, indireta ou fundacional.
⁄ 1… Empresa de trabalho tempor�rio � a pessoa jur�dica urbana, cuja atividade consiste em
colocar � disposi��o de outras empresas, temporariamente, trabalhadores qualificados, por ela
remunerados e assistidos, ficando obrigada ao registro da condi��o de tempor�rio na Carteira de
Trabalho e Previd�ncia Social (CTPS) do trabalhador, conforme disp�e a Lei n… 6.019, de 3 de
janeiro de 1974.
⁄ 2¡ Administra��o P�blica � a administra��o direta ou indireta da Uni�o, dos estados, do
Distrito Federal ou dos munic�pios, a abranger, inclusive, as entidades com personalidade
jur�dica de direito privado sob o controle do poder p�blico e as funda��es por ele mantidas.
⁄ 3¡ Equipara-se a empresa para fins de cumprimento de obriga��es previdenci�rias:
I - o contribuinte individual, em rela��o ao segurado que lhe presta servi�o;
II - a cooperativa, conforme definido no art. 288;
III - a associa��o ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, inclusive o condom�nio;
IV - a miss�o diplom�tica e a reparti��o consular de carreira estrangeiras;
V - o operador portu�rio e o �rg�o gestor de m�o-de-obra;
VI - o propriet�rio do im�vel, o incorporador ou o dono de obra de constru��o civil, quando
pessoa f�sica, em rela��o a segurado que lhe presta servi�o.
Subse��o II
Dos Segurados

Art. 8… S�o segurados obrigat�rios as pessoas f�sicas que exercem atividade remunerada
abrangida pelo Regime Geral de Previd�ncia Social (RGPS), na qualidade de:
I - empregado;
II - trabalhador avulso;
III - empregado dom�stico;
IV - contribuinte individual;
V - segurado especial.
Art. 9… Filia-se obrigatoriamente ao RGPS, na qualidade de segurado empregado:
I - aquele que presta servi�o de natureza urbana ou rural � empresa, em car�ter n�o-eventual,
com subordina��o e mediante remunera��o;
II - o menor aprendiz, com idade de quatorze a dezoito anos, sujeito � forma��o t�cnica-
profissional met�dica, sob a orienta��o de entidade qualificada, nos termos da Lei n… 10.097, de
19 de dezembro de 2000;
III - o empregado de conselho, de ordem ou de autarquia de fiscaliza��o do exerc�cio de
atividade profissional;
IV - o trabalhador tempor�rio contratado por empresa de trabalho tempor�rio na forma da Lei n…
6.019, de 1974;
V - o trabalhador contratado no exterior para trabalhar no Brasil em empresa constitu�da e
funcionando em territ�rio nacional segundo as leis brasileiras, ainda que com sal�rio estipulado
em moeda estrangeira, salvo se amparado pela previd�ncia social de seu pa�s de origem,
observado o disposto nos acordos internacionais porventura existentes;
VI - o brasileiro ou o estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como
empregado no exterior, em sucursal ou em ag�ncia de empresa constitu�da sob as leis
brasileiras e que tenha sede e administra��o no Pa�s;
VII - o brasileiro ou o estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como
empregado em empresa domiciliada no exterior, com maioria de capital votante pertencente �
empresa constitu�da sob as leis brasileiras, que tenha sede e administra��o no Pa�s e cujo
controle efetivo esteja em car�ter permanente sob a titularidade direta ou indireta de pessoas
f�sicas domiciliadas e residentes no Brasil ou de entidade de direito p�blico interno;
VIII - aquele que presta servi�o no Brasil � miss�o diplom�tica ou � reparti��o consular de
carreira estrangeiras ou a �rg�os a elas subordinados ou a membros dessa miss�o ou
reparti��o, exclu�do o n�o-brasileiro sem resid�ncia permanente no Brasil e o brasileiro



amparado pela legisla��o previdenci�ria do pa�s da respectiva miss�o diplom�tica ou da
reparti��o consular;
IX - o empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil,
salvo quando coberto por regime pr�prio de previd�ncia social, a partir de 1… de mar�o de 2000,
em decorr�ncia da Lei n… 9.876, de 26 de novembro de 1999;
X - o brasileiro civil que trabalha para a Uni�o no exterior, em organismo oficial internacional do
qual o Brasil seja membro efetivo, ainda que l� domiciliado e contratado, salvo se segurado na
forma da legisla��o vigente do pa�s do domic�lio ou se amparado por regime pr�prio de
previd�ncia social;
XI - o brasileiro civil que presta servi�os � Uni�o no exterior, em organismo oficial brasileiro
(reparti��es governamentais, miss�es diplom�ticas, reparti��es consulares, entre outros) e o
auxiliar local de que trata a Lei n… 7.501, de 27 de junho de 1986, at� 9 de dezembro de 1993, l�
domiciliados e contratados, salvo se segurados na forma da legisla��o vigente do pa�s do
domic�lio;
XII - o auxiliar local de nacionalidade brasileira, a partir de 10 de dezembro de 1993, desde que,
em raz�o de proibi��o legal, n�o possa filiar-se ao sistema previdenci�rio local, conforme art. 67
da Lei n… 7.501, de 1986, na reda��o dada pelo art. 13, da Lei n.… 8.745, de 9 de dezembro de
1993;
XIII - o servidor civil titular de cargo efetivo ou o militar da Uni�o, dos estados, do Distrito Federal
ou dos munic�pios, inclu�das suas autarquias e funda��es de direito p�blico, desde que, nessa
qualidade, n�o esteja amparado por regime pr�prio de previd�ncia social;
XIV - o servidor da Uni�o, inclu�das suas autarquias e funda��es de direito p�blico, ocupante,
exclusivamente, de cargo em comiss�o declarado em lei de livre nomea��o e exonera��o:
a) at� julho de 1993, quando n�o amparado por regime pr�prio de previd�ncia social, nessa
condi��o;
b) a partir de agosto de 1993, em decorr�ncia da Lei n¡ 8.647, de 13 de abril de 1993.
XV - o servidor da Uni�o, inclu�das suas autarquias e funda��es de direito p�blico, ocupante de
emprego p�blico e o contratado por tempo determinado para atender a necessidade tempor�ria
de excepcional interesse p�blico, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constitui��o Federal,
nesta �ltima condi��o, a partir de 10 de dezembro de 1993, em decorr�ncia da Lei n… 8.745, de
1993;
XVI - o servidor dos estados, do Distrito Federal ou dos munic�pios, inclu�das suas autarquias e
funda��es de direito p�blico, assim considerado o ocupante, exclusivamente, de cargo em
comiss�o declarado em lei de livre nomea��o e exonera��o; o ocupante de emprego p�blico; o
contratado por tempo determinado para atender a necessidade tempor�ria de excepcional
interesse p�blico bem como o servidor est�vel n�o titular de cargo efetivo, por for�a do art. 19 do
Ato das Disposi��es Constitucionais Transit�rias:
a) at� 15 de dezembro de 1998, desde que n�o amparado por regime pr�prio de previd�ncia
social, nessa condi��o;
b) a partir de 16 de dezembro de 1998, por for�a da Emenda Constitucional n … 20, de 1998.
XVII - aquele que exerce mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal:
a) de 1… de fevereiro de 1998 a 15 de dezembro de 1998, em decorr�ncia da Lei n… 9.506, de 30
de outubro de 1997, desde que n�o amparado por regime pr�prio de previd�ncia social, em
virtude do mandato eletivo ou do exerc�cio de cargo, fun��o ou emprego p�blico do qual se
tenha afastado para o exerc�cio do mandato;
b) a partir de 16 de dezembro de 1998, salvo o titular de cargo efetivo da Uni�o, dos estados, do
Distrito Federal ou dos munic�pios, inclu�das suas autarquias e funda��es de direito p�blico,
afastado para o exerc�cio do mandato eletivo, filiado a regime pr�prio de previd�ncia social no
cargo de origem.
XVIII - a partir de mar�o de 2000, o ocupante de cargo de Ministro de Estado, de Secret�rio
Estadual, Distrital ou Municipal, desde que n�o amparado por regime pr�prio de previd�ncia
social pelo exerc�cio de cargo efetivo do qual se tenha afastado para assumir essa fun��o, em
decorr�ncia do disposto na Lei n… 9.876, de 1999;
XIX - o escrevente e o auxiliar contratados at� 20 de novembro de 1994 por titular de servi�os
notariais e de registro, sem rela��o de emprego com o Estado;



XX - o escrevente e o auxiliar contratados a partir de 21 de novembro de 1994 por titular de
servi�os notariais e de registro, bem como aquele de investidura estatut�ria ou de regime
especial que optou pelo regime da legisla��o trabalhista, em conformidade com a Lei n¡ 8.935,
de 18 de novembro de 1994;
XXI - o contratado por titular de serventia da justi�a, sob o regime da legisla��o trabalhista, e
qualquer pessoa que, habitualmente, lhe presta servi�os remunerados, sob sua depend�ncia,
sem rela��o de emprego com o Estado;
XXII - o estagi�rio que presta servi�os em desacordo com a Lei n… 6.494, de 7 de dezembro de
1977;
XXIII - o m�dico-residente que presta servi�os em desacordo com a Lei n¡ 6.932, de 7 de julho
de 1981, alterada pela Lei n¡ 8.138, de 28 de dezembro de 1990;
XXIV - o m�dico ou o profissional da sa�de, plantonista, independentemente da �rea de
atua��o, do local de perman�ncia ou da forma de remunera��o;
XXV - o diretor empregado de empresa urbana ou rural, que, participando ou n�o do risco
econ�mico do empreendimento, seja contratado ou promovido para cargo de dire��o de
sociedade an�nima, mantendo as caracter�sticas inerentes � rela��o de emprego;
XXVI - o treinador profissional de futebol, independentemente de acordos firmados, nos termos
da Lei n… 8.650, de 22 de abril de 1993.
⁄ 1… Para os efeitos dos incisos X e XI do caput, inciso VI do art. 12 e inciso II do art. 15,
entende-se por regime pr�prio de previd�ncia social aquele garantido pelo organismo oficial
internacional ou estrangeiro, independentemente de quais sejam os benef�cios assegurados pelo
organismo.
⁄ 2… Na hip�tese de servidor p�blico, vinculado a regime pr�prio de previd�ncia social exercer,
concomitantemente, o mandato eletivo no cargo de vereador, ser� obrigatoriamente filiado ao
RGPS em raz�o do cargo eletivo.
⁄ 3… Quanto � filia��o do servidor civil ou militar cedido ou requisitado para �rg�o ou entidade,
dever� ser observado o seguinte:
I - at� 15 de dezembro de 1998, filiava-se ao RGPS relativamente � remunera��o recebida da
entidade ou �rg�o cession�rio ou requisitante, desde que n�o amparado por regime pr�prio de
previd�ncia social neste �rg�o ou entidade;
II - a partir de 16 de dezembro de 1998, em decorr�ncia da Emenda Constitucional n… 20, de
1998, at� 28 de novembro de 1999, filiava-se ao RGPS se houvesse remunera��o da entidade
ou do �rg�o para o qual foi cedido ou requisitado;
III - a partir de 29 de novembro de 1999, em decorr�ncia da Lei n… 9.876, de 1999, permanece
vinculado ao regime de origem.
⁄ 4… O servidor p�blico da Uni�o, dos estados, do Distrito Federal, dos munic�pios, inclusive suas
autarquias e funda��es de direito p�blico, amparado por regime pr�prio de previd�ncia social,
quando requisitado pela Justi�a Eleitoral, permanecer� vinculado ao regime de origem, por for�a
do art. 9… da Lei n… 6.999, de 7 de junho de 1982.
⁄ 5… Auxiliar local, nos termos do art. 66 da Lei n¡ 7.501, de 1986, � o brasileiro ou o estrangeiro
contratado pela Uni�o, para trabalhar nas reparti��es governamentais brasileiras, no exterior,
prestando servi�os ou desempenhando atividades de apoio que exijam familiaridade com as
condi��es de vida, com os usos ou com os costumes do pa�s onde esteja sediada a reparti��o.
⁄ 6… Os auxiliares locais de nacionalidade brasileira ter�o sua situa��o previdenci�ria, relativa
aos fatos geradores ocorridos at� 31 de dezembro de 1993, regularizada no RGPS, mediante
indeniza��o das contribui��es patronais e dos segurados, na forma da Lei n… 9.528, de 10 de
dezembro de 1997, e Portarias Interministeriais.
⁄ 7… Para os efeitos da al�nea ÒbÓ do inciso XVII do caput, o vereador que exer�a,
concomitantemente, mandato eletivo e cargo efetivo, filia-se ao RGPS pelo exerc�cio do
mandato eletivo e ao regime pr�prio de previd�ncia social pelo exerc�cio do cargo efetivo ou ao
RGPS por ambas as atividades na hip�tese do munic�pio a que esteja vinculado n�o possuir
regime pr�prio de previd�ncia social.
⁄ 8… Para os efeitos do inciso XXII do caput, caracteriza-se como estagi�rio o estudante em
exerc�cio de experi�ncia pr�tica junto a pessoas jur�dicas de direito privado, �rg�os p�blicos e
institui��es de ensino, conforme definido na Lei n… 6.494, de 1977, cuja atividade preencha
cumulativamente as seguintes condi��es:



I - o estagi�rio deve estar regularmente matriculado e freq�entando cursos de n�vel superior,
profissionalizante de segundo grau, regular ou supletivo, ou escolas de educa��o especial,
vinculados ao ensino p�blico ou particular;
II - o est�gio deve ser realizado em empresas que tenham condi��es de propiciar experi�ncia
pr�tica na linha de forma��o do estagi�rio;
III - o est�gio deve proporcionar a complementa��o do ensino e da aprendizagem e ser
planejado, executado, acompanhado e avaliado em conformidade com os curr�culos, programas
e calend�rios escolares;
IV - o est�gio deve ser inserido na programa��o did�ticopedag�gica da institui��o de ensino que
o estudante freq�enta e fazer parte do curr�culo escolar.
⁄ 9… Para os efeitos do inciso XXIII do caput, caracteriza-se como resid�ncia m�dica a
modalidade de ensino definida no inciso III do art. 284.

Art. 10. Filia-se obrigatoriamente ao RGPS, na qualidade de trabalhador avulso, aquele que,
sindicalizado ou n�o, presta servi�os de natureza urbana ou rural, sem v�nculo empregat�cio, a
diversas empresas, com a intermedia��o obrigat�ria do sindicato da categoria ou, quando se
tratar de atividade portu�ria, do �rg�o gestor de m�o-de-obra (OGMO), assim considerados:
I - o trabalhador que exerce atividade portu�ria de capatazia, estiva, confer�ncia e conserto de
carga, vigil�ncia de embarca��o e de servi�os de bloco, na �rea dos portos organizados e de
instala��es portu�rias de uso privativo;
II - o trabalhador de carga e descarga de mercadorias de qualquer natureza, inclusive carv�o e
min�rio;
III - o trabalhador em alvarenga (embarca��o para carga e descarga de navios);
IV - o amarrador de embarca��o;
V - o ensacador de caf�, cacau, sal e similares;
VI - o trabalhador na ind�stria de extra��o de sal;
VII - o carregador de bagagem em porto;
VIII - o pr�tico de barra em porto;
IX - o guindasteiro;
X - o classificador, o movimentador e o empacotador de mercadorias em portos.

Art. 11. Filia-se obrigatoriamente ao RGPS, na qualidade de segurado empregado dom�stico,
aquele que presta servi�os de natureza cont�nua, mediante remunera��o, � pessoa, � fam�lia ou
� entidade familiar, no �mbito residencial desta, em atividade sem fins lucrativos.

Art. 12. Filia-se obrigatoriamente ao RGPS, na qualidade de contribuinte individual:
I - a pessoa f�sica, propriet�ria ou n�o, que explora atividade agropecu�ria ou pesqueira, em
�rea urbana ou rural, em car�ter permanente ou tempor�rio, diretamente ou por interm�dio de
prepostos e com o aux�lio de empregado utilizado a qualquer t�tulo, ainda que de forma n�o-
cont�nua;
II - - a pessoa f�sica, propriet�ria ou n�o, que explora atividade agropecu�ria ou pesqueira, por
interm�dio de prepostos, com ou sem o aux�lio de empregado, observado o disposto no ⁄ 7… do
art. 13.
III - a pessoa f�sica, propriet�ria ou n�o, que explora atividade de extra��o mineral (garimpo), em
car�ter permanente ou tempor�rio, diretamente ou por interm�dio de prepostos, com ou sem o
aux�lio de empregados, utilizados a qualquer t�tulo, ainda que de forma n�o-cont�nua;
IV - o pescador que trabalha em regime de parceria, de mea��o ou de arrendamento, em
embarca��o com mais de seis toneladas de arquea��o bruta, na exclusiva condi��o de parceiro
outorgante;
V - o marisqueiro que, sem utilizar embarca��o pesqueira, exerce atividade de captura dos
elementos animais ou vegetais, com o aux�lio de empregado;
VI - o ministro de confiss�o religiosa ou o membro de vida consagrada, de congrega��o ou de
ordem religiosa;
VII - o brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional do qual o Brasil
� membro efetivo, ainda que l� domiciliado e contratado, salvo quando coberto por regime
pr�prio de previd�ncia social;



VIII - o brasileiro civil que trabalha em organismo oficial internacional ou estrangeiro em
funcionamento no Brasil, a partir de 1… de mar�o de 2000, em decorr�ncia da Lei n… 9.876, de
1999, desde que n�o existentes os pressupostos que o caracterizem como segurado
empregado;
IX - o brasileiro civil que trabalha para �rg�o ou entidade da Administra��o P�blica sob
intermedia��o de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil,
desde que n�o existentes os pressupostos que o caracterizem como segurado empregado.
X - o titular de firma individual urbana ou rural;
XI - o membro de conselho de administra��o na sociedade an�nima ou o diretor n�o-empregado
que, participando ou n�o do risco econ�mico do empreendimento, seja eleito por assembl�ia
geral dos acionistas, para cargo de dire��o de sociedade an�nima, desde que n�o mantidas o
as caracter�sticas inerentes � rela��o de emprego;
XII - qualquer s�cio nas sociedades em nome coletivo e de capital e ind�stria;
XIII - o s�cio gerente e o s�cio cotista que recebam remunera��o decorrente de trabalho na
empresa e o administrador n�o-s�cio e n�o-empregado na sociedade limitada, urbana ou rural,
conforme definido na Lei n… 10.406, de 10 de janeiro de 2002;
XIV - o associado eleito para cargo de dire��o em cooperativa, em associa��o ou em entidade
de qualquer natureza ou finalidade e o s�ndico ou o administrador eleito para exercer atividade
de administra��o condominial, desde que receba remunera��o pelo exerc�cio do cargo, ainda
que de forma indireta, observado, para estes �ltimos, o disposto no inciso III do ⁄ 1… do art. 14;
XV - o administrador, exceto o servidor p�blico vinculado a regime pr�prio de previd�ncia social,
nomeado pelo poder p�blico para o exerc�cio do cargo de administra��o em funda��o p�blica de
direito privado;
XVI - o s�ndico da massa falida e o comiss�rio de concordata, quando remunerados;
XVII - o trabalhador associado � cooperativa de trabalho, que, nesta condi��o, presta servi�os a
empresas ou a pessoas f�sicas, mediante remunera��o ajustada ao trabalho executado;
XVIII - o trabalhador associado � cooperativa de produ��o, que, nesta condi��o, presta servi�os
� cooperativa, mediante remunera��o ajustada ao trabalho executado;
XIX - aquele que presta servi�os, de natureza urbana ou rural, em car�ter eventual, a uma ou
mais empresas, sem rela��o de emprego;
XX - aquele que exerce, por conta pr�pria, atividade econ�mica de natureza urbana, com fins
lucrativos ou n�o;
XXI - o m�dico-residente contratado na forma da Lei n… 6.932, de 1981, alterada pela Lei n…
8.138, de 1990;
XXII - o �rbitro de jogos desportivos e seus auxiliares, desde que atuem em conformidade com a
Lei n… 9.615, de 24 de mar�o de 1998;
XXIII - o aposentado de qualquer regime previdenci�rio nomeado magistrado da Justi�a
Eleitoral, na forma do inciso II do art.119 ou do inciso III do ⁄ 1… do art. 120, todos da
Constitui��o Federal;
XXIV - a pessoa f�sica contratada para presta��o de servi�os em campanhas eleitorais por
partido pol�tico ou por candidato a cargo eletivo, em raz�o do disposto no art. 100 da Lei n…
9.504, de 30 de setembro de 1997;
XXV - o apenado recolhido � pris�o sob regime fechado ou semi-aberto, que, nesta condi��o,
presta servi�o remunerado, dentro ou fora da unidade penal, a uma ou mais empresas, com ou
sem intermedia��o da organiza��o carcer�ria ou entidade afim, ou que exerce atividade
artesanal por conta pr�pria;
XXVI - o not�rio, o tabeli�o, o oficial de registro ou registrador, nomeados at� 20 de novembro
de 1994, que det�m a delega��o do exerc�cio da atividade notarial e de registro, n�o
remunerados pelos cofres p�blicos;
XXVII - o not�rio, o tabeli�o, o oficial de registro ou registrador, nomeados at� 20 de novembro
de 1994, que det�m a delega��o do exerc�cio da atividade notarial e de registro, mesmo que
amparados por regime pr�prio, conforme o disposto no art. 51 da Lei n… 8.935, de 1994, a partir
de 16 de dezembro de 1998, por for�a da Emenda Constitucional n… 20, de 1998;
XXVIII - o not�rio, ou tabeli�o, o oficial de registro ou registrador, nomeados a partir de 21 de
novembro de 1994, em decorr�ncia da Lei n¡ 8.935, de 1994;



XXIX - o condutor aut�nomo de ve�culo rodovi�rio, assim considerado o que exerce atividade
profissional sem v�nculo empregat�cio, quando propriet�rio do im�vel, co-propriet�rio ou
promitente comprador de um s� ve�culo;
XXX - os auxiliares de condutor aut�nomo de ve�culo rodovi�rio, no m�ximo de dois, conforme
previsto no art. 1… da Lei n… 6.094, de 30 de agosto de 1974, que exercem atividade profissional
em autom�vel cedido em regime de colabora��o;
XXXI - o comerciante ambulante que, pessoalmente, por conta pr�pria e a seu risco, exerce
pequena atividade comercial em via p�blica ou de porta em porta, nos termos da Lei n… 6.586,
de 6 de novembro de 1978;
XXXII - o membro de conselho fiscal de sociedade ou entidade de qualquer natureza, desde que
remunerado;
XXXIII - o diarista, assim entendida a pessoa f�sica que, por conta pr�pria, presta servi�os de
natureza n�o-cont�nua � pessoa, � fam�lia ou � entidade familiar, no �mbito residencial desta,
em atividade sem fins lucrativos;
XXXIV - o pequeno feirante que compra para revenda produtos hortifrutigranjeiros ou
assemelhados;
XXXV - a pessoa f�sica que habitualmente edifica obra de constru��o civil com fins lucrativos;
XXXVI - o incorporador de que trata o art. 29 da Lei n… 4.591, de 16 de dezembro de 1964;
XXXVII - o bolsista da Funda��o Habitacional do Ex�rcito contratado em conformidade com a
Lei n… 6.855, de 18 de novembro de 1980;
XXXVIII - o membro do conselho tutelar de que trata o art. 132, da Lei n… 8.069, de 13 de julho
de 1990, quando remunerado;
XXXIX - o interventor, o liquidante, o administrador especial e o diretor fiscal de institui��o
financeira, de que trata o ⁄ 6… do art. 93;
XL - o atleta n�o-profissional em forma��o, maior de dezesseis e menor de vinte anos de idade,
que receber aux�lio financeiro da entidade de pr�tica desportiva formadora, sob a forma de bolsa
de aprendizagem nos termos da Lei n… 9.615, de 24 de mar�o de 1998 (Lei Pel�).
Par�grafo �nico. Para os fins previstos nos incisos I a III, entende-se que a pessoa f�sica,
propriet�ria ou n�o, explora atividade atrav�s de prepostos quando, na condi��o de parceiro
outorgante, desenvolve atividade agropecu�ria, pesqueira ou de extra��o de minerais por
interm�dio de parceiros ou meeiros.

Art. 13. Filia-se obrigatoriamente ao RGPS, na qualidade de segurado especial, o produtor, o
parceiro, o meeiro, o comodat�rio e o arrendat�rio rurais, o pescador artesanal ou o a ele
assemelhado que exer�a suas atividades individualmente ou em regime de economia familiar,
ainda que com aux�lio eventual de terceiros, bem como seus respectivos c�njuges ou
companheiros e filhos maiores de dezesseis anos ou a eles equiparados, desde que trabalhem
comprovadamente com o grupo familiar.
⁄ 1… Considera-se regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da
fam�lia � indispens�vel � pr�pria subsist�ncia e � exercido em condi��es de m�tua depend�ncia
e colabora��o, sem a utiliza��o de empregados.
⁄ 2… Considera-se aux�lio eventual de terceiros aquele exercido ocasionalmente, em condi��es
de m�tua colabora��o, n�o existindo remunera��o nem subordina��o entre as partes.
⁄ 3… Considera-se pescador artesanal aquele que, individualmente ou em regime de economia
familiar, faz da pesca sua profiss�o habitual ou seu meio principal de vida, desde que:
I - n�o utilize embarca��o;
II - utilize embarca��o de at� seis toneladas de arquea��o bruta, ainda que com aux�lio de
parceiro;
III - na exclusiva condi��o de parceiro outorgado, utilize embarca��o de at� dez toneladas de
arquea��o bruta.
⁄ 4… Considera-se tonelagem de arquea��o bruta a express�o da capacidade total da
embarca��o constante da respectiva certifica��o fornecida por �rg�o competente.
⁄ 5… Na impossibilidade de obten��o da informa��o sobre a capacidade total da embarca��o
fornecida pela Capitania dos Portos, por delegacia ou por ag�ncia fluvial ou mar�tima, deve ser
solicitada ao pescador artesanal a apresenta��o da documenta��o fornecida pelo estaleiro naval
ou pelo construtor da respectiva embarca��o.



⁄ 6… Consideram-se assemelhados a pescador artesanal, entre outros, o mariscador, o
caranguejeiro, o eviscerador (limpador de pescado), o observador de cardumes, o pescador de
tartarugas e o catador de algas.
⁄ 7… Considera-se segurado especial o parceiro outorgante propriet�rio de im�vel rural com �rea
total de no m�ximo quatro m�dulos fiscais, que ceder em parceria ou mea��o at� cinq�enta por
cento da �rea de seu im�vel rural e continuar a exercer a atividade individualmente ou em
regime de economia familiar, conforme disposto no Decreto n… 3.668, de 22 de novembro de
2000, publicado no Di�rio Oficial da Uni�o em 23 de novembro de 2000.
⁄ 8… N�o se considera segurado especial:
I - o membro do grupo familiar que possui outra fonte de rendimento, qualquer que seja a sua
natureza, decorrente do exerc�cio de outra atividade remunerada ou de outra atividade
econ�mica tal como a parceria, o arrendamento, a sociedade, observado o disposto no ⁄ 7… e no
inciso V deste par�grafo, ressalvados os rendimentos:
a) da pens�o por morte deixada pelo segurado especial e os benef�cios de aux�lio-acidente e
aux�lio-reclus�o, cujo valor seja inferior ou igual ao menor benef�cio de presta��o continuada;
b) recebidos pelo dirigente sindical que mant�m o mesmo enquadramento perante o RGPS de
antes da investidura no cargo;
c) da comercializa��o do artesanato rural, produzido mediante os processos de beneficiamento
ou de industrializa��o rudimentar, previstos nos incisos IV e V do art. 247, bem como os
subprodutos e os res�duos obtidos por meio desses processos;
d) dos contratos de arrendamentos, com registro ou reconhecimento de firma efetuados at� 28
de novembro de 1999, data da publica��o do Decreto n… 3.265, de 29 de novembro de 1999, at�
o final do prazo estipulado em cl�usula contratual, exceto nos casos em que ficar comprovada a
rela��o de emprego;
e) dos contratos de parceria e mea��o efetuados at� 22 de novembro de 2000, data anterior �
da publica��o do Decreto n… 3.668, de 2000.
II - a pessoa f�sica, propriet�ria ou n�o, que explora atividade agropecu�ria ou pesqueira, por
interm�dio de prepostos, sem o aux�lio de empregados;
III - aquele que, em determinado per�odo, utilizar m�o-de-obra assalariada, sendo considerado,
nesse per�odo, segurado contribuinte individual;
IV - o filho menor de vinte e um anos, cujo titular do grupo familiar perdeu a condi��o de
segurado especial, por motivo do exerc�cio de outra atividade remunerada, salvo se comprovar o
exerc�cio da atividade rural individualmente;
V - o segurado propriet�rio de im�vel rural que firmar contrato de parceria ou mea��o, cuja �rea
da terra cedida seja superior � cinq�enta por cento da �rea de seu im�vel rural, mesmo que
continue exercendo atividade rural individualmente ou em regime de economia familiar,
retroagindo os efeitos deste dispositivo a 23 de novembro de 2000;
VI - o arrendador de im�vel rural, ressalvado o disposto na al�nea ÒdÓ do inciso I deste par�grafo.

Art. 14. Pode filiar-se ao RGPS como segurado facultativo, mediante contribui��o, a pessoa
f�sica maior de dezesseis anos de idade, desde que n�o esteja exercendo atividade remunerada
que implique filia��o obrigat�ria a qualquer regime de previd�ncia social no Pa�s.
⁄ 1… Poderiam ter-se filiado facultativamente, entre outros:
I - aquele que exerceu mandato eletivo estadual, distrital ou municipal at� janeiro de 1998;
II - o ocupante de cargo de Ministro de Estado, de Secret�rio Estadual, Distrital ou Municipal, at�
fevereiro de 2000;
III - o s�ndico de condom�nio ou o administrador eleito para exercer atividade de administra��o
condominial, mesmo quando remunerado, at� fevereiro de 1997.
⁄ 2… � vedada a filia��o ao RGPS, na qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante
de regime pr�prio de previd�ncia social, salvo na hip�tese de afastamento sem vencimento,
desde que n�o permitida, nesta condi��o, contribui��o ao respectivo regime pr�prio.
Se��o III
Das Disposi��es Especiais

Art. 15. Considera-se para fins de filia��o obrigat�ria ao RGPS:



I - trabalhador aut�nomo, o servidor contratado pela Uni�o, inclu�das suas autarquias e
funda��es de direito p�blico, por tempo determinado, para atender a necessidade tempor�ria de
excepcional interesse p�blico, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constitui��o Federal, at� 9
de dezembro de 1993;
II - equiparado ao trabalhador aut�nomo, at� 28 de novembro de 1999, e contribuinte individual,
a partir de 29 de novembro de 1999 at� fevereiro de 2000, o empregado de organismo oficial
internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo quando coberto por regime
pr�prio de previd�ncia social.

Art. 16. O aposentado por qualquer regime de previd�ncia social que exer�a atividade
remunerada abrangida pelo RGPS � segurado obrigat�rio em rela��o a essa atividade, nos
termos do ⁄ 4… do art. 12, da Lei n… 8.212, de 24 de julho de 1991, ficando sujeito �s
contribui��es de que trata a referida Lei.

Art. 17. Havendo o exerc�cio concomitante de mais de uma atividade remunerada sujeita ao
RGPS, a filia��o do segurado far-se-� em rela��o a cada uma dessas atividades.
Par�grafo �nico. O segurado filiado a regime pr�prio de previd�ncia social que venha a exercer,
concomitantemente, uma ou mais atividades abrangidas pelo RGPS, tornar-se-� segurado
obrigat�rio em rela��o a essas atividades.

Art. 18. O segurado empregado que mantiver dois ou mais v�nculos empregat�cios, para fins de
controle da al�quota de contribui��o e do limite m�ximo do sal�rio-de-contribui��o, dever�
informar a todos os empregadores a exist�ncia de seus outros v�nculos.
⁄ 1… Para efeito de aplica��o da al�quota de contribui��o, o sal�rio-de-contribui��o do segurado
empregado com mais de um v�nculo corresponder� � soma de todas as remunera��es
recebidas no m�s, observado o limite m�ximo do sal�rio-de-contribui��o.
⁄ 2… O segurado poder� eleger a empresa que far� o desconto em primeiro, devendo comunicar
�s que se sucederem o desconto j� sofrido para controle do limite m�ximo do sal�rio-de-
contribui��o.
⁄ 3… Em raz�o do disposto no caput, cada empregador dever� informar na GFIP a exist�ncia de
m�ltiplos v�nculos, adotando os procedimentos previstos no Manual da GFIP.

Art. 19. O estrangeiro n�o domiciliado no Brasil e contratado para prestar servi�os eventuais,
mediante remunera��o, n�o � segurado obrigat�rio do RGPS, salvo se existir acordo
internacional com o seu pa�s de origem.

Art. 20. O segurado eleito para o cargo de dirigente sindical, bem como o segurado especial e o
magistrado da Justi�a Eleitoral, nomeado na forma do inciso II do art. 119 ou inciso III do ⁄ 1… do
art. 120, todos da Constitui��o Federal, mant�m durante o exerc�cio do mandato o mesmo
enquadramento no RGPS de antes da investidura no cargo.

Art. 21. O segurado eleito para cargo de dire��o de conselho, de ordem ou de autarquia de
fiscaliza��o do exerc�cio de atividade profissional, mesmo que pertencente � categoria de
segurado empregado, durante o per�odo de seu mandato, no tocante � remunera��o recebida
em raz�o do cargo, ser� considerado contribuinte individual, incidindo as contribui��es de que
trata esta Instru��o Normativa sobre a remunera��o a ele paga ou creditada pelo �rg�o
representativo de classe.

CAPŒTULO III
DO CADASTRO DOS SUJEITOS PASSIVOS
Se��o I
Das Disposi��es Preliminares

Art. 22. Considera-se:
I - cadastro, o banco de dados contendo as informa��es de identifica��o dos sujeitos passivos
na Previd�ncia Social;



II - matr�cula, a identifica��o dos sujeitos passivos perante a Previd�ncia Social, podendo ser o
n�mero do Cadastro Nacional de Pessoa Jur�dica (CNPJ) para as empresas, ou o do Cadastro
Espec�fico do INSS (CEI) para as equiparadas ou empresas desobrigadas da inscri��o no
CNPJ;
III - inscri��o, o N�mero de Identifica��o do Trabalhador (NIT) perante a Previd�ncia Social, para
os segurados.
Se��o II
Dos Cadastros Gerais

Art. 23. Os cadastros do INSS s�o constitu�dos dos dados das empresas, das equiparadas a
empresas e das pessoas f�sicas seguradas da Previd�ncia Social.

Art. 24. A inscri��o ser� efetuada:
I - no Cadastro Nacional de Informa��o Social (CNIS) mediante atribui��o de um NIT, para os
trabalhadores em geral;
II - simultaneamente com a inscri��o no CNPJ, para as pessoas jur�dicas ou equiparadas;
III - no Cadastro Espec�fico do INSS (CEI), no prazo de trinta dias contados do inicio de suas
atividades, para a empresa, quando for o caso, a equiparada a empresa e obra de constru��o
civil, sendo respons�vel pela matr�cula:
a) a equiparada a empresa isenta de registro no CNPJ;
b) a empresa ou o sujeito passivo ainda n�o cadastrado no CNPJ;
c) o propriet�rio do im�vel, o dono da obra ou o incorporador de constru��o civil, pessoa f�sica
ou pessoa jur�dica;
d) a empresa construtora, quando contratada para execu��o de obra por empreitada total,
observado o disposto no art. 34;
e) a empresa l�der, na contrata��o de obra de constru��o civil a ser realizada por cons�rcio
mediante empreitada total de obra de constru��o civil;
f) o produtor rural contribuinte individual e o segurado especial;
g) o cons�rcio simplificado de produtores rurais, conforme definido no inciso XX do art. 247.
⁄ 1… O NIT poder� ser o n�mero de inscri��o no:
I - INSS;
II - Programa de Integra��o Social (PIS);
III - Programa de Forma��o do Patrim�nio do Servidor P�blico (PASEP);
IV - Sistema ònico de Sa�de (SUS).
⁄ 2… O empregador dom�stico optante pelo pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de
Servi�o (FGTS), dever� providenciar sua matr�cula no Cadastro Espec�fico do INSS (CEI).
⁄ 3… Para recolhimento espont�neo de contribui��es sociais previdenci�rias decorrentes de
reclamat�ria trabalhista, inexistindo a inscri��o do empregado dom�stico, esta dever� ser feita
de of�cio.
⁄ 4… Para fins de notifica��o fiscal de lan�amento de d�bito ou de parcelamento de d�bito,
inclusive o decorrente de reclamat�ria trabalhista, de responsabilidade de empregador
dom�stico, dever� ser-lhe atribu�da, de of�cio, uma matr�cula CEI vinculada ao NIT j� existente
do empregado dom�stico ou ao NIT a ele atribu�do de of�cio.
⁄ 5… O recolhimento espont�neo, a notifica��o de d�bito ou o parcelamento de contribui��es
decorrentes de reclamat�rias trabalhistas n�o dispensam a comprova��o do v�nculo
empregat�cio do segurado mediante a apresenta��o de provas documentais junto ao
Servi�o/Se��o/Setor de Benef�cios da APS, nos termos do ⁄ 3… do art. 55, da Lei n… 8.213, de 24
de julho de 1991.
⁄ 6… As cooperativas de trabalho e de produ��o e a pessoa jur�dica s�o obrigadas a efetuar a
inscri��o, no INSS, dos seus cooperados ou contribuintes individuais contratados,
respectivamente, caso estes n�o comprovem sua inscri��o na data da admiss�o na cooperativa
ou da contrata��o pela empresa.
⁄ 7… Os �rg�os da administra��o p�blica direta, indireta e funda��es de direito p�blico, bem
como as demais entidades integrantes do Sistema Integrado de Administra��o Financeira do
Governo Federal (SIAFI), ao contratarem pessoa f�sica para presta��o de servi�os eventuais,
sem v�nculo empregat�cio, inclusive como integrante de grupo-tarefa, dever�o obter dela a



respectiva inscri��o no INSS, como contribuinte individual, ou providenci�-la em seu nome, caso
n�o seja inscrita.

Art. 25. Quando da formaliza��o do cadastro n�o ser� exigida documenta��o comprobat�ria,
bastando que o sujeito passivo preste as informa��es necess�rias, exceto na hip�tese do art.
26, e observado o disposto no ⁄ 1… do art. 32 e no art. 34.
⁄ 1… As informa��es fornecidas para o cadastramento t�m car�ter declarat�rio e s�o de inteira
responsabilidade do declarante, podendo o INSS exigir, a qualquer momento, a sua
comprova��o.
⁄ 2… A comprova��o das informa��es fornecidas, quando exigida, poder� ser feita mediante a
apresenta��o dos seguintes documentos:
I - instrumento de constitui��o da empresa e respectivas altera��es ou atas de elei��o da
diretoria, devidamente registrados no �rg�o competente;
II - comprovante de inscri��o no Cadastro Nacional de Pessoa Jur�dica do Minist�rio da Fazenda
(CNPJ);
III - carteira de identidade (RG), n�mero de inscri��o no Cadastro de Pessoas F�sicas (CPF) e
comprovante de resid�ncia do respons�vel pessoa f�sica;
IV - contrato de empreitada total celebrado com o propriet�rio do im�vel, dono da obra ou
incorporador, exig�vel da empresa construtora respons�vel pela matr�cula;
V - projeto aprovado da obra a ser executada ou Anota��o de Responsabilidade T�cnica (ART)
no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) para a obra de
constru��o civil matriculada ou alvar� de concess�o de licen�a para constru��o, sempre que
exig�vel pelos �rg�os competentes;
VI - contrato com a Administra��o P�blica e edital, no caso de obra de constru��o civil vinculada
aos procedimentos licitat�rios da Lei n… 8.666, de 21 de junho de 1993;
VII - pelo segurado especial ou produtor rural pessoa f�sica contribuinte individual:
a) comprovante de cadastro no Instituto Nacional de Coloniza��o e Reforma Agr�ria (INCRA);
b) contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural;
c) bloco de notas de produtor rural ou notas fiscais de venda por produtor rural;
d) comprovante de pagamento do Imposto Territorial Rural (ITR) ou de Certificado de Cadastro
de Im�vel Rural (CCIR) fornecido pelo INCRA ou autoriza��o de ocupa��o tempor�ria fornecida
pelo INCRA;
e) declara��o de sindicato de trabalhadores rurais, de sindicato dos pescadores ou de col�nia de
pescadores, devidamente registrada no Minist�rio da Agricultura, Pecu�ria e Abastecimento,
homologada pelo INSS, atestando a condi��o de segurado especial ou de produtor rural pessoa
f�sica;
f) caderneta de inscri��o pessoal visada pela Capitania dos Portos ou pela Superintend�ncia do
Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE) ou pelo Departamento Nacional de Obras Contra as
Secas (DNOCS);
g) declara��o fornecida pela Funda��o Nacional do Œndio (FUNAI), atestando a condi��o do
�ndio como trabalhador rural, homologada pelo INSS.
Se��o III
Do Cadastro de Pessoa Jur�dica

Art. 26. Quando o cadastro no INSS n�o ocorrer simultaneamente com a inscri��o no CNPJ, a
empresa dever� apresentar, em qualquer Ag�ncia da Previd�ncia Social (APS), o documento
constitutivo e altera��es, devidamente registrados no �rg�o pr�prio, e cart�o de inscri��o no
CNPJ.
Par�grafo �nico. Considera-se in�cio de atividade a data do registro do ato constitutivo no �rg�o
competente.

Art. 27. As altera��es cadastrais ser�o efetuadas em qualquer APS, exceto as abaixo
relacionadas que ser�o efetuadas nas APS da circunscri��o do estabelecimento centralizador:
I - de in�cio de atividade;
II - de respons�veis;
III - de defini��o de novo estabelecimento centralizador;



IV - de mudan�a de endere�o para outra circunscri��o.
⁄ 1… Para quaisquer das altera��es previstas no caput, ser� necess�ria a apresenta��o do
contrato social, altera��es contratuais ou da ata de assembl�ia, devidamente registrados no
�rg�o competente.
⁄ 2… Para altera��o do estabelecimento centralizador, prevista no inciso III do caput , dever� o
sujeito passivo apresentar requerimento espec�fico de altera��o de estabelecimento
centralizador contendo as justificativas e a indica��o do n�mero do novo CNPJ ou CEI
centralizador.
⁄ 3… Para efeito do disposto no inciso III do caput, o INSS recusar� o estabelecimento eleito
como centralizador quando constatar a impossibilidade ou a dificuldade de realizar o
procedimento fiscal neste estabelecimento.
⁄ 4… Quando a empresa solicitar altera��o de estabelecimento centralizador, dever� ser
cientificada da aceita��o ou da recusa de sua solicita��o, pela Divis�o ou pelo Servi�o de
Receita Previdenci�ria, no prazo de trinta dias, contados da data em que tenha protocolizado o
requerimento.
⁄ 5… Em caso de fal�ncia ou de concordata suspensiva o cadastro da empresa dever� ser
alterado pela APS ou pela fiscaliza��o, � vista de informa��es da Procuradoria Federal
Especializada junto ao INSS, observando-se que:
I - ap�s a declara��o da fal�ncia, ser� acrescentada ao nome da empresa a express�o ÒMASSA
FALIDAÓ;
II - havendo a continuidade do neg�cio, legalmente autorizada pelo ju�zo competente, ser�
acrescentada ao nome da empresa a express�o ÒMASSA FALIDA EM CONTINUA�ÌO DO
NEGî- CIOÓ;
III - na concordata suspensiva ser� acrescentada ao nome da empresa a express�o ÒMASSA
FALIDA - CONCORDATA SUSPENSIVAÓ.
⁄ 6… Para efeito do disposto no ⁄ 5… deste artigo, os representantes legais ou o s�cio da empresa
em regime especial, tamb�m, dever�o ser cadastrados como co-respons�veis.
Se��o IV
Do Cadastro no INSS

Art. 28. A inclus�o no CEI ou no NIT ser� efetuada da seguinte forma:
I - verbalmente, pelo sujeito passivo, em qualquer APS, independentemente da circunscri��o,
exceto no caso de matr�cula de obra de constru��o civil;
II - verbalmente pelo respons�vel pela obra de constru��o civil, pessoa f�sica, na APS da
localidade da obra;
III - verbalmente pelo respons�vel pela obra de constru��o civil, pessoa jur�dica, na APS
circunscricionante do estabelecimento centralizador da empresa;
IV - na p�gina da Previd�ncia Social via Internet, no endere�o www.previdenciasocial.gov.br;
V - nos quiosques de auto-atendimento das APS;
VI - nas unidades m�veis;
VII - pelo servi�o de atendimento telef�nico (PREVFONE) - n�mero 0800-780191;
VIII - de of�cio, emitida por servidor do INSS.
⁄ 1… Os dados identificadores de co-respons�veis dever�o ser informados no ato do
cadastramento.
⁄ 2… O profissional liberal respons�vel por mais de um estabelecimento, dever� cadastrar uma
matr�cula CEI para cada estabelecimento em que tenha segurados empregados a seu servi�o.
⁄ 3… A obra de constru��o civil executada por empresas em cons�rcio, dever� ser matriculada
exclusivamente na APS circunscricionante do estabelecimento centralizador da empresa l�der,
na forma do art. 34.
⁄ 4… A matr�cula de of�cio ser� emitida nos casos em que for constatada a n�o exist�ncia de
matr�cula de estabelecimento ou de obra de constru��o civil no prazo previsto no inciso III do
caput do art. 24, sem preju�zo da autua��o cab�vel.

Art. 29. As altera��es no Cadastro Espec�fico do INSS (CEI) ser�o efetuadas da seguinte forma:
I - por meio da Internet no prazo de vinte quatro horas ap�s o seu cadastramento;
II - nas APS e nas unidades m�veis (PREVMîVEL), mediante documenta��o;



III - de of�cio.
⁄ 1… � de responsabilidade do sujeito passivo prestar informa��es sobre altera��es cadastrais
no prazo de trinta dias ap�s a sua ocorr�ncia.
⁄ 2… A empresa construtora contratada mediante empreitada total para execu��o de obra de
constru��o civil, dever� providenciar, no prazo de trinta dias contados do in�cio de execu��o da
obra, diretamente na APS, a altera��o da matr�cula cadastrada indevidamente em nome do
contratante, transferindo para si a responsabilidade pela execu��o total da obra ou solicitar o
cancelamento da mesma e efetivar nova matr�cula da obra, sob sua responsabilidade, mediante
apresenta��o do contrato de empreitada total.
Subse��o I
Da Matr�cula de Obra de Constru��o Civil

Art. 30. A matr�cula de obra de constru��o civil dever� ser efetuada por projeto, devendo incluir
todas as obras nele previstas.
⁄ 1¡ Admitir-se-�o o fracionamento do projeto e a matr�cula por contrato, sendo que o contrato
ser� considerado como de empreitada total quando celebrado por mais de uma empresa
construtora, diretamente com o propriet�rio ou com o dono da obra, nos seguintes casos:
I - contratos com �rg�os p�blicos, vinculados aos procedimentos licitat�rios previstos na Lei n…
8.666, de 1993;
II - constru��o e amplia��o de esta��es e de redes de distribui��o de energia el�trica
(Classifica��o Nacional de Atividades Econ�micas - CNAE 4531-4/01);
III - constru��o e amplia��o de esta��es e redes de telefonia e comunica��o (CNAE 4533-0/01);
IV - constru��o e amplia��o de redes de �gua e esgotos (CNAE 4529-2/03);
V - constru��o e amplia��o de redes de transportes por dutos (CNAE 4529-2/04);
VI - constru��o e amplia��o de rodovias e vias f�rreas, excetuando-se a constru��o de pistas de
aeroportos (CNAE 4522-5/01).
⁄ 2¡ Admitir-se-�, ainda, o fracionamento do projeto para fins de matr�cula e de regulariza��o,
quando envolver:
I - a constru��o de mais de um bloco, conforme projeto, e o propriet�rio do im�vel, o dono da
obra ou o incorporador contratar a execu��o com mais de uma empresa construtora, ficando
cada contratada respons�vel pela execu��o integral e pela regulariza��o da obra cuja matr�cula
seja de sua responsabilidade, sendo considerado cada contrato como de empreitada total;
II - a constru��o de casas geminadas em terreno cujos propriet�rios sejam cada um respons�vel
pela execu��o de sua unidade;
III - a constru��o de conjunto habitacional horizontal em que cada adquirente ou cond�mino seja
respons�vel pela execu��o de sua unidade, desde que as �reas comuns constem em projeto
com matr�cula pr�pria.
⁄ 3… Na regulariza��o de unidade imobili�ria por co-propriet�rio de constru��o em condom�nio
ou constru��o em nome coletivo, ou por adquirente de im�vel incorporado, ser� atribu�da uma
matr�cula CEI em nome do co-propriet�rio ou adquirente, com informa��o da �rea e do endere�o
espec�ficos da sua unidade, distinta da matr�cula efetuada para o projeto da edifica��o.
⁄ 4… As obras de urbaniza��o, assim conceituadas no inciso XXXVIII do art. 427, inclusive as
necess�rias para a implanta��o de loteamento e de condom�nio de edifica��es residenciais,
dever�o receber matr�culas pr�prias, distintas da matr�cula das edifica��es que porventura
constem do mesmo projeto, exceto quando a m�o-de-obra utilizada for de responsabilidade da
mesma empresa ou pessoa f�sica, observado o disposto no art. 32.
⁄ 5… Na hip�tese de contrata��o de cooperativa de trabalho para a execu��o de toda a obra, o
respons�vel pela matr�cula e pela regulariza��o da obra ser� o contratante da cooperativa.

Art. 31. Est�o dispensados de matr�cula no INSS:
I - os servi�os de constru��o civil, destacados no Anexo XV com a express�o Ò(SERVI�O)Ó ou
Ò(SERVI�OS)Ó independentemente da forma de contrata��o;
II - a constru��o sem m�o-de-obra remunerada, de acordo com o disposto no inciso I do art.
476;
III - a reforma de pequeno valor, assim conceituada no inciso V do art. 427;



IV - os servi�os de manuten��o e conserva��o de vias urbanas, pra�as, cal�adas, parques,
chafarizes e estacionamentos, executados por pessoa jur�dica, com escritura��o cont�bil
regular, cujo custo total, incluindo material e m�o-de-obra, n�o ultrapasse o valor de vinte vezes
o limite m�ximo do sal�rio-de-contribui��o vigente na data da contrata��o do servi�o.
Par�grafo �nico. O respons�vel por obra de constru��o civil fica dispensado de efetuar a
matr�cula no cadastro CEI do INSS, caso tenha recebido comunica��o do INSS informando o
cadastramento autom�tico de sua obra de constru��o civil, a partir das informa��es enviadas
pelo �rg�o competente do munic�pio de sua circunscri��o.

Art. 32. No ato do cadastramento da obra, no campo ÒnomeÓ do cadastro, ser� inserida a
denomina��o social ou o nome do propriet�rio do im�vel, do dono da obra ou do incorporador,
devendo ser observado que:
I - na contrata��o de empreitada total a matr�cula ser� de responsabilidade da contratada e no
campo ÒnomeÓ do cadastro, constar� a denomina��o social da empresa construtora contratada,
seguida da denomina��o social ou do nome do contratante propriet�rio do im�vel, dono da obra
ou incorporador;
II - na contrata��o de empreitada parcial a matr�cula ser� de responsabilidade da contratante e
no campo ÒnomeÓ do cadastro, constar� a denomina��o social ou o nome do propriet�rio do
im�vel, do dono da obra ou do incorporador;
III - nos contratos em que a empresa contratada n�o seja construtora, assim definida no inciso
XX do art. 427, ainda que execute toda a obra, a matr�cula ser� de responsabilidade da
contratante e, no campo ÒnomeÓ do cadastro, constar� a denomina��o social ou o nome do
propriet�rio do im�vel, dono da obra ou incorporador;
IV - para a edifica��o de constru��o em condom�nio, na forma da Lei n… 4.591, de 1964, no
campo ÒnomeÓ do cadastro constar� a denomina��o social ou o nome de um dos cond�minos,
seguido da express�o Òe outrosÓ e a denomina��o atribu�da ao condom�nio;
V - para a obra objeto de incorpora��o imobili�ria, na forma da Lei n… 4.591, de 1964, no campo
ÒnomeÓ do cadastro, constar� a denomina��o social ou o nome do incorporador, seguido da
denomina��o atribu�da ao condom�nio;
VI - para a constru��o em nome coletivo, no campo ÒnomeÓ do cadastro, dever� constar a
denomina��o social ou o nome de um dos propriet�rios ou donos da obra, seguido da express�o
Òe outrosÓ.
⁄ 1… No ato da matr�cula todos os co-propriet�rios da obra dever�o ser cadastrados.
⁄ 2… O campo ÒlogradouroÓ do cadastro dever� ser preenchido com o endere�o da obra.

Art. 33. Ocorrendo o repasse integral do contrato ou da obra, conforme previsto no inciso XXXIX
do art. 427, manter-se-� a matr�cula CEI b�sica, acrescentando-se no campo ÒnomeÓ do
cadastro a denomina��o social da empresa construtora para a qual foi repassado o contrato,
sendo que dever�o constar nos campos pr�prios os demais dados cadastrais dessa empresa, a
qual passar� � condi��o de respons�vel pela matr�cula e pelo recolhimento das contribui��es
sociais.

Art. 34. Tratando-se de contrato de empreitada total de obra a ser realizada por empresas em
cons�rcio, conforme disposto no ⁄ 1¡ do art. 427, a matr�cula da obra ser� efetuada no prazo de
trinta dias do in�cio da execu��o, na APS circunscricionante do estabelecimento centralizador da
empresa l�der e ser� expedida com a identifica��o de todas as empresas consorciadas e do
pr�prio cons�rcio, observados os seguintes procedimentos:
I - a matr�cula de obra executada por empresas em cons�rcio ser� feita mediante a
apresenta��o de requerimento subscrito pelo seu representante legal, em que constem:
a) os dados cadastrais de todas as empresas consorciadas;
b) a indica��o da empresa respons�vel ou da administradora do cons�rcio, denominada
empresa l�der;
c) a designa��o e o objeto do cons�rcio;
d) a dura��o, o endere�o do cons�rcio e o foro eleito para dirimir quest�es legais;
e) as obriga��es, as responsabilidades e as presta��es espec�ficas de cada uma das empresas
consorciadas;



f) as disposi��es sobre o recebimento de receitas, a partilha de resultados, a administra��o do
cons�rcio, os procedimentos cont�beis e a representa��o legal das empresas consorciadas;
g) a identifica��o da obra.
II - o requerimento de que trata o inciso I dever� vir acompanhado de c�pia dos seguintes
documentos:
a) compromisso p�blico ou particular de constitui��o do cons�rcio, arquivado no Registro do
Com�rcio; b) instrumento de constitui��o de todas as empresas consorciadas e respectivas
altera��es;
c) instrumento que identifique o representante legal de cada uma das empresas consorciadas;
d) comprovante de inscri��o no CNPJ do cons�rcio e das empresas consorciadas;
e) contrato celebrado com a contratante;
f) projeto da obra a ser executada;
g) Anota��o de Responsabilidade T�cnica (ART) no CREA;
h) alvar� de concess�o de licen�a para constru��o, sempre que exig�vel pelos �rg�os
competentes, observado o disposto no inciso III do art. 491.
⁄ 1… No ato da matr�cula dispensa-se a apresenta��o dos documentos previstos nas al�neas ÒcÓ
a ÒfÓ do inciso I, se apresentado o contrato de constitui��o do cons�rcio que contenha todas as
informa��es dos documentos cuja a apresenta��o foi dispensada, devendo c�pia deste ficar
arquivada na APS circunscricionante do local do estabelecimento centralizador da empresa l�der.
⁄ 2… No campo ÒnomeÓ do cadastro da matr�cula dever�o constar a denomina��o social da
empresa l�der, seguida das express�es Òe outrosÓ e ÒCONSîRCIOÓ e o seu respectivo n�mero
de inscri��o no CNPJ.
⁄ 3… Quando houver altera��o de um ou mais participantes do cons�rcio este fato dever� ser
comunicado ao INSS, no prazo de trinta dias.
⁄ 4¡ A matr�cula de obra executada por empresas em cons�rcio ficar� vinculada ao CNPJ de
todas as consorciadas.

Art. 35. A matr�cula ser� �nica, quando se referir � edifica��o precedida de demoli��o, desde
que a demoli��o e a edifica��o sejam de responsabilidade da mesma pessoa f�sica ou jur�dica.

Art. 36. Para cada obra de constru��o civil no mesmo endere�o ser� emitida nova matr�cula, n�o
se admitindo a reutiliza��o da anterior, exceto se a obra j� executada, inclusive a constante de
um outro projeto, n�o tiver sido regularizada no INSS.
Par�grafo �nico. Ser� efetuada uma �nica matr�cula CEI para a obra que envolver,
concomitantemente, obra nova, reforma, demoli��o ou acr�scimo.

Art. 37. As obras executadas no exterior por empresas nacionais, das quais participem
trabalhadores brasileiros vinculados ao RGPS, ser�o matriculadas no INSS na forma prevista
nesta Instru��o Normativa.
Par�grafo �nico. No campo Òendere�oÓ do cadastro da obra ser� informado o endere�o completo
da empresa construtora, acrescido do nome do pa�s e da cidade de localiza��o da obra.
Subse��o II
Da Matr�cula de Estabelecimento Rural de Produtor Rural
Pessoa F�sica

Art. 38. Dever� ser emitida matr�cula para cada propriedade rural de um mesmo produtor rural,
ainda que situadas no �mbito do mesmo munic�pio.
Par�grafo �nico. O escrit�rio administrativo de empregador rural pessoa f�sica, que presta
servi�os somente a propriedade rural do empregador, dever� utilizar a mesma matr�cula da
propriedade rural para registrar os empregados administrativos, n�o se atribuindo a ele nova
matr�cula.

Art. 39. Dever� ser atribu�da uma matr�cula para cada contrato com produtor rural, parceiro,
meeiro, arrendat�rio ou comodat�rio, independente da matr�cula do propriet�rio.



Art. 40. Na hip�tese de produtores rurais explorarem, em conjunto, com o aux�lio de
empregados, uma �nica propriedade rural, partilhando os riscos e a produ��o, ser� atribu�da
apenas uma matr�cula, em nome do produtor indicado na inscri��o estadual, seguido da
express�o Òe outrosÓ.
Par�grafo �nico. Dever�o ser cadastrados como co-respons�veis todos os produtores rurais que
explorem a propriedade.

Art. 41. Ocorrendo a venda da propriedade rural, dever� ser emitida outra matricula para o seu
adquirente.
Par�grafo �nico. O produtor rural que vender a propriedade rural, dever� providenciar o
encerramento da matricula sob sua responsabilidade relativa � propriedade vendida, mediante
solicita��o de altera��o cadastral.

Art. 42. Para o cadastramento do cons�rcio simplificado de produtores rurais, definido no inciso
XX do art. 247, dever�o ser adotados os seguintes procedimentos:
I - registrar no campo ÒnomeÓ do cadastro o nome do empregador a quem hajam sido
outorgados os poderes mediante documento registrado em cart�rio de t�tulos e documentos,
seguido da express�o Òe outrosÓ e a denomina��o atribu�da ao cons�rcio;
II - cadastrar como co-respons�veis todos os empregadores rurais participantes do cons�rcio,
registrando o nome e a matr�cula CEI de cada um.
⁄ 1¡ O produtor rural pessoa f�sica que represente o cons�rcio dever� providenciar as altera��es
cadastrais no INSS, no prazo previsto no inciso III do art. 24, sempre que houver sa�da ou
entrada de qualquer empregador rural, devendo este fato constar em documento registrado em
cart�rio de t�tulos e documentos.
⁄ 2… A matr�cula efetuada na forma do caput dever� ser utilizada exclusivamente para o
recolhimento das contribui��es sociais previdenci�rias dos segurados empregados vinculados
ao cons�rcio.
Subse��o III
Da Matr�cula de Estabelecimento Rural de Segurado Especial

Art. 43. O segurado especial respons�vel pelo recolhimento da contribui��o incidente sobre a
comercializa��o de sua produ��o dever� providenciar a matr�cula da propriedade rural no
Cadastro Espec�fico do INSS (CEI).

Art. 44. Na hip�tese de segurados especiais explorarem, em conjunto, uma �nica propriedade
rural, partilhando os riscos e a produ��o, ser� atribu�da apenas uma matr�cula em nome do
produtor indicado na inscri��o estadual, seguido da express�o Òe outrosÓ.
Par�grafo �nico. Dever�o ser cadastrados como co-respons�veis todos os produtores rurais que
explorem a propriedade.

Art. 45. Ocorrendo a venda da propriedade rural dever� ser observado o disposto no art. 41.
Se��o V
Do Encerramento da Matr�cula CNPJ e CEI no Cadastro

Art. 46. O encerramento de atividade de empresa e equiparada poder� ser requerido pela
Internet ou na APS e ser� efetivado ap�s os procedimentos relativos a confirma��o da
regularidade de sua situa��o.
Par�grafo �nico. Requerido o encerramento de atividade de estabelecimento filial, este ser�
comandado no sistema informatizado do INSS, pela APS circunscricionante do estabelecimento
centralizador da empresa, independentemente de pr�via fiscaliza��o e ap�s a an�lise da
documenta��o comprobat�ria.

Art. 47. O encerramento de matr�cula de obra de constru��o civil de responsabilidade de pessoa
f�sica ser� feito pela APS circunscricionante da localidade da obra, ap�s a quita��o do Aviso
para Regulariza��o de Obra (ARO), e o de responsabilidade de pessoa jur�dica ser� feito
mediante procedimento fiscal.



Art. 48. Ocorrendo matr�cula indevida dever� ser providenciado seu cancelamento na APS
circunscricionante da localidade da obra, mediante requerimento do interessado justificando o
motivo e com apresenta��o de documenta��o que comprove suas alega��es.
Par�grafo �nico. A matr�cula em cuja conta corrente constem recolhimentos, ou para a qual foi
entregue Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servi�o e Informa��es �
Previd�ncia Social (GFIP) com informa��o de fatos geradores de contribui��es, somente poder�
ser cancelada ap�s verifica��o pela APS ou pela fiscaliza��o.
Se��o VI
Da Inscri��o do Segurado Contribuinte Individual, Empregado Dom�stico, Segurado Especial e
Facultativo

Art. 49. A inscri��o dos segurados contribuinte individual, empregado dom�stico, segurado
especial e facultativo, ser� feita uma �nica vez e o NIT a ele atribu�do dever� ser utilizado para o
recolhimento de suas contribui��es.
⁄ 1… Os segurados contribuinte individual e empregado dom�stico que exercerem,
concomitantemente, mais de uma atividade remunerada, dever�o utilizar o mesmo NIT para
todas as suas atividades.
⁄ 2… Quando da inscri��o como contribuinte individual, dever�o ser informadas pelo segurado
todas as atividades concomitantemente exercidas que o enquadrem nesta categoria e, havendo
altera��o dessas atividades, deve proceder na forma do inciso I do art. 28.

Art. 50. A inscri��o do segurado em qualquer das categorias de que trata esta subse��o exige a
idade m�nima de dezesseis anos, exceto para o menor aprendiz, cuja idade m�nima � de
quatorze anos.

Art. 51. � vedada a inscri��o post mortem, exceto para o segurado especial.

Art. 52. A filia��o na qualidade de segurado facultativo representa ato volitivo, gerando efeitos
somente a partir da inscri��o e do primeiro recolhimento no prazo, mensal ou trimestral, n�o
sendo permitido o pagamento de contribui��es relativas a compet�ncias anteriores � data da
inscri��o.

Art. 53. A inscri��o formalizada por segurado, em categoria diversa daquela em que deveria
enquadrar-se, deve ser alterada para a categoria correta, mediante requerimento do interessado.

Art. 54. A inscri��o indevidamente formalizada, a partir de 25 de julho de 1991, por quem n�o
preenche as condi��es para filia��o na categoria de segurado obrigat�rio pode ser modificada,
enquadrando-se o segurado na categoria de facultativo no per�odo correspondente � inscri��o
indevida como segurado obrigat�rio, observada a tempestividade dos recolhimentos.

Art. 55. O segurado poder� proceder � altera��o de endere�o nas formas previstas nos incisos I
a IV do art. 28, devendo as demais altera��es serem requeridas mediante a formaliza��o de
processo protocolizado em qualquer APS.

Art. 56. O segurado inscrito no INSS receber� um comprovante constando o n�mero
identificador de sua inscri��o e informa��es sobre seus direitos e obriga��es e sobre o
cadastramento de senha para auto-atendimento.

Art. 57. Quando a inscri��o for efetuada por telefone o comprovante ser� encaminhado por via
postal, para o endere�o constante do cadastro do sujeito passivo.
Se��o VII
Do Encerramento da Atividade de Segurado Contribuinte Individual, Empregado Dom�stico e
Segurado Especial



Art. 58. Ap�s a cessa��o da atividade, o segurado contribuinte individual, empregado dom�stico
ou segurado especial, dever� solicitar o encerramento da sua inscri��o no RGPS, em qualquer
APS, mediante a apresenta��o dos seguintes documentos:
I - para a atividade aut�noma, de produtor rural pessoa f�sica e de segurado especial,
declara��o, ainda que extempor�nea, feita pelo pr�prio segurado ou por seu procurador,
valendo, para tanto, a assinatura em documento pr�prio de encerramento emitido pelo sistema
eletr�nico de cadastramento de pessoa f�sica do INSS;
II - para a atividade de empres�rio, um dos documentos expedidos por �rg�o oficial (Junta
Comercial, Cart�rio de T�tulos e Documentos, INSS, Secretaria Municipal, Estadual ou Federal)
que comprove, de forma inequ�voca, o encerramento ou a paralisa��o das atividades da
empresa (distrato social ou altera��o contratual devidamente registrados, certid�o ou documento
de �rg�o p�blico municipal, estadual ou federal, consulta ao cadastro da empresa no banco de
dados do INSS, entre outros);
III - para o empregado dom�stico, a Carteira de Trabalho e da Previd�ncia Social (CTPS), com o
registro do encerramento do contrato.
Par�grafo �nico. Se o contribuinte individual com atividade aut�noma declarar que ocorreu
encerramento e rein�cio de atividade dentro do per�odo de interrup��o das contribui��es, o
rein�cio dever� ser comprovado na forma estabelecida pelo INSS na Instru��o Normativa que
estabelece os procedimentos a serem adotados pelas �reas da Receita Previdenci�ria e de
Benef�cios.

Art. 59. Enquanto o segurado n�o providenciar o encerramento da inscri��o presumir-se-� a
continuidade do exerc�cio da atividade, ficando aquele sujeito � exig�ncia do cumprimento das
obriga��es previdenci�rias.
Par�grafo �nico. Fica assegurada � pessoa inscrita a comprova��o do n�o-exerc�cio de
atividade que ensejasse a filia��o obrigat�ria ao RGPS.

Art. 60. Antes do encerramento da atividade do segurado contribuinte individual no cadastro
informatizado do INSS, a APS dever� verificar, no banco de dados do Cadastro Nacional de
Informa��es Sociais (CNIS), se houve remunera��o declarada em GFIP e, em caso positivo,
dever�o ser cobradas as contribui��es devidas pelo segurado, observando-se, para fatos
geradores ocorridos desde 1… de abril de 2003, o disposto no art. 86 e no inciso III do art. 99.
Se��o VIII
Das Senhas Eletr�nicas

Art. 61 A senha para auto-atendimento dever� ser requerida nas Ag�ncias da Previd�ncia Social
(APS) ou pela Internet no endere�o www.previdenciasocial.gov.br.

Art. 62. A empresa e a equiparada, regularmente cadastradas no INSS, poder�o obter senha
para auto-atendimento na APS, independentemente da circunscri��o.
⁄ 1… A senha de que trata o caput abranger� todos os estabelecimentos da empresa.
⁄ 2… O cadastro da senha ser� efetuado pelo representante legal da empresa ou pessoa
autorizada, mediante procura��o (p�blica ou particular com fins espec�ficos), com a
apresenta��o de documento de identifica��o e do CPF do outorgado, bem como o documento
constitutivo da empresa e altera��es que identifiquem o atual representante legal.

Art. 63. A pessoa f�sica regularmente inscrita no INSS, poder� obter senha para auto-
atendimento em qualquer APS ou pela Internet.
CAPŒTULO IV
DAS OBRIGA�˝ES ACESSîRIAS

Art. 64. Constitui fato gerador da obriga��o acess�ria qualquer situa��o que, na forma da
legisla��o aplic�vel, imp�e a pr�tica ou a absten��o de ato que n�o constitua a obriga��o
principal.
Par�grafo �nico. O descumprimento de obriga��o acess�ria sujeita o infrator � multa vari�vel
aplicada na forma dos arts. 677 a 687.



Se��o I
Das Obriga��es

Art. 65. A empresa e a equiparada, sem preju�zo do cumprimento de outras obriga��es
acess�rias previstas na legisla��o previdenci�ria, est�o obrigadas a:
I - inscrever, no Regime Geral de Previd�ncia Social (RGPS), os segurados empregados e os
trabalhadores avulsos a seu servi�o, observado o disposto no ⁄ 1… deste artigo;
II - inscrever como contribuintes individuais no RGPS, as pessoas f�sicas contratadas sem
v�nculo empregat�cio e os s�cioscooperados, no caso de cooperativas, se ainda n�o inscritos.
III - elaborar folha de pagamento mensal da remunera��o paga, devida ou creditada a todos os
segurados a seu servi�o, de forma coletiva por estabelecimento, por obra de constru��o civil e
por tomador de servi�os, com a correspondente totaliza��o e resumo geral, nela constando:
a) discriminados, o nome de cada segurado e respectivo cargo, fun��o ou servi�o prestado;
b) agrupados, por categoria, os segurados empregado, trabalhador avulso e contribuinte
individual;
c) identificados, o nome das seguradas em gozo de sal�riomaternidade;
d) destacados, as parcelas integrantes e n�o-integrantes da remunera��o e os descontos legais;
e
e) indicados, o n�mero de quotas de sal�rio-fam�lia atribu�das a cada segurado empregado ou
trabalhador avulso.
IV - lan�ar mensalmente em t�tulos pr�prios de sua contabilidade, de forma discriminada, os
fatos geradores de todas as contribui��es sociais a cargo da empresa, as contribui��es sociais
previdenci�rias descontadas dos segurados, as decorrentes de subroga��o, as reten��es e os
totais recolhidos, observado o disposto nos ⁄⁄ 7… e 8… e ressalvado o previsto no ⁄ 9…, todos
deste artigo;
V - arrecadar a contribui��o social previdenci�ria a cargo dos segurados empregados e
trabalhadores avulsos e, para fatos geradores ocorridos a partir de 1… de abril de 2003, tamb�m
dos contribuintes individuais que lhe prestem servi�os, ressalvado quanto a estes o previsto no ⁄
10 deste artigo e par�grafo �nico do art. 99, mediante desconto da remunera��o a eles paga ou
creditada;
VI - reter das empresas prestadoras de servi�os mediante cess�o de m�o-de-obra nas
atividades relacionadas nos arts. 154 e 155, inclusive em regime de trabalho tempor�rio, e
mediante empreitada nas atividades relacionadas no art. 154, onze por cento do valor bruto da
nota fiscal, da fatura ou do recibo de presta��o de servi�os emitido, ressalvado o disposto nos
arts. 157 e 181;
VII - fornecer ao contribuinte individual que lhe presta servi�os, comprovante do pagamento do
servi�o, consignando a identifica��o completa da empresa, inclusive com o n�mero no CNPJ, o
valor da remunera��o paga, o desconto da contribui��o efetuado e o n�mero de inscri��o do
segurado no RGPS;
VIII - prestar ao INSS todas as informa��es cadastrais, financeiras e cont�beis de interesse do
mesmo, na forma por ele estabelecida, bem como os esclarecimentos necess�rios �
fiscaliza��o;
IX - exibir � fiscaliza��o do INSS, quando intimada para tal, todos os documentos e livros
relacionados com as contribui��es sociais;
X - informar mensalmente, em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Servi�o e Informa��es � Previd�ncia Social (GFIP) emitida por estabelecimento da empresa, por
obra de constru��o civil e por tomador de servi�os, os seus dados cadastrais, os fatos geradores
das contribui��es sociais e outras informa��es de interesse do INSS, na forma estabelecida no
Manual da GFIP, observado o disposto nos ⁄⁄ 16 e 17;
XI - matricular-se no INSS, dentro do prazo de trinta dias contados da data do in�cio de suas
atividades, quando n�o inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jur�dica (CNPJ);
XII - matricular no INSS obra de constru��o civil executada sob sua responsabilidade, dentro do
prazo de trinta dias contados do in�cio da execu��o;
XIII - comunicar ao INSS acidente de trabalho ocorrido com segurado empregado e trabalhador
avulso, at� o primeiro dia �til seguinte ao da ocorr�ncia e, em caso de morte, de imediato;



XIV - elaborar e manter atualizado Laudo T�cnico de Condi��es Ambientais do Trabalho
(LTCAT) com refer�ncia aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus
trabalhadores, conforme disposto no inciso V do art. 404;
XV - elaborar e manter atualizado Perfil Profissiogr�fico Previdenci�rio (PPP) abrangendo as
atividades desenvolvidas por trabalhador exposto a agente nocivo existente no ambiente de
trabalho, conforme previsto no art. 408, e fornecer ao trabalhador, quando da rescis�o do
contrato de trabalho, c�pia aut�ntica deste documento.
XVI - elaborar e manter atualizadas as demonstra��es ambientais de que tratam os incisos I a IV
do art. 404, quando exig�veis em raz�o da atividade da empresa.
⁄ 13. Para o fim previsto no inciso VI do caput, a empresa prestadora de servi�os est� obrigada
a destacar nas notas fiscais, nas faturas ou nos recibos de presta��o de servi�os emitidos, o
valor da reten��o para a Previd�ncia Social, na forma estabelecida nos arts. 163 e 164.
⁄ 14. Est�o obrigados, tamb�m, ao cumprimento da obriga��o acess�ria prevista no inciso IX do
caput, o servidor de �rg�os p�blicos da administra��o direta e indireta, o segurado do RGPS, o
serventu�rio da justi�a, o titular de serventia extrajudicial, o s�ndico de massa falida ou seu
representante, o comiss�rio e o liquidante de empresa em liquida��o judicial ou extrajudicial,
relativamente aos documentos e livros sob sua guarda ou de sua responsabilidade.
⁄ 15. Para o fim do inciso X do caput, considera-se informado o INSS quando da entrega da
GFIP junto � rede arrecadadora, na forma estabelecida no Manual da GFIP.
⁄ 16. A emiss�o e a entrega das GFIP referente a trabalhadores avulsos, s�o de inteira
responsabilidade do OGMO, no caso dos avulsos portu�rios, e dos tomadores de servi�o, nos
demais casos, devendo ser emitidas por operador portu�rio ou por tomador de servi�os,
respectivamente.
⁄ 17. O OGMO est� obrigado a elaborar listas de escala��o di�ria dos trabalhadores avulsos
portu�rios, por operador portu�rio e por navio, e mant�-las sob sua guarda para exibi��o �
fiscaliza��o do INSS, quando solicitadas, cabendo a ele, exclusivamente, a responsabilidade
pela exatid�o dos dados lan�ados nessas listas.
⁄ 18. A empresa deve manter � disposi��o da fiscaliza��o, durante dez anos, os documentos
comprobat�rios do cumprimento das obriga��es acess�rias referidas neste artigo, ressalvado o
disposto no art. 66 e observadas as normas estabelecidas pelos �rg�os competentes.
Se��o II
Da Apresenta��o de Dados em Meio Digital ou Assemelhado

Art. 66. A empresa que utiliza sistema de processamento eletr�nico de dados para o registro de
neg�cios e atividades econ�micas ou financeiras, escritura��o de livros ou produ��o de
documentos de natureza cont�bil, fiscal, trabalhista e previdenci�ria est� obrigada a arquivar e
armazenar, devidamente certificados, os respectivos arquivos e sistemas, em meio digital ou
assemelhado, durante dez anos, mantendo-os � disposi��o da fiscaliza��o, conforme disposto
na Lei n… 10.666, de 8 de maio de 2003.
⁄ 1… Fica a crit�rio da empresa a escolha da forma ou do processo de armazenamento dos
arquivos e sistemas previsto no caput.
⁄ 2… A empresa optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribui��es das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES), na forma da Lei n… 9.317, de 5 de
dezembro de 1996, fica dispensada do cumprimento da obriga��o de que trata este artigo,
desde que mantenha a documenta��o em meio papel.

Art. 67. A pessoa jur�dica que utilizar os sistemas referidos no caput do art. 66, quando intimadas
pela fiscaliza��o do INSS, dever� apresentar, no prazo estipulado no Termo de Intima��o para
Apresenta��o de Documentos (TIAD), a documenta��o t�cnica completa e atualizada dos
sistemas e arquivos solicitados.

Art. 68. Compete � Diretoria da Receita Previdenci�ria estabelecer a forma de apresenta��o, a
documenta��o de acompanhamento e as especifica��es t�cnicas dos arquivos digitais de que
trata o art. 66.



Par�grafo �nico. A crit�rio da autoridade requisitante, os arquivos digitais poder�o ser recebidos
em forma diferente da estabelecida pela Diretoria da Receita Previdenci�ria, inclusive em
decorr�ncia de exig�ncia de outros �rg�os p�blicos.
Se��o III
Da Obriga��o Acess�ria Espec�fica

Art. 69. Os titulares de cart�rio de registro civil e de pessoas naturais est�o obrigados a
comunicar ao INSS, at� o dia dez de cada m�s, o registro dos �bitos ocorridos no m�s
imediatamente anterior, devendo da comunica��o constar o nome, a filia��o, a data e o local de
nascimento da pessoa falecida.
Par�grafo �nico. N�o tendo havido registro de nenhum �bito no m�s, esse fato deve ser
comunicado ao INSS, dentro do prazo previsto no caput.

TŒTULO II
DAS CONTRIBUI�˝ES ARRECADADAS PELO INSS

CAPŒTULO I
DAS CONTRIBUI�˝ES PREVIDENCIçRIAS
Se��o I
Da Defini��o do Fato Gerador
Subse��o I
Da Caracteriza��o

Art. 70. Caracteriza-se o fato gerador da obriga��o previdenci�ria com a filia��o obrigat�ria ao
Regime Geral de Previd�ncia Social (RGPS) decorrente do exerc�cio de atividade remunerada
abrangida por esse regime.
Par�grafo �nico. Para o segurado facultativo o fato gerador decorre de sua filia��o ao RGPS por
ato volitivo, sendo formalizada a sua inscri��o com o pagamento da primeira contribui��o em
dia.
Subse��o II
Do Fato Gerador das Contribui��es

Art. 71. Constitui fato gerador da obriga��o previdenci�ria principal:
I - em rela��o ao segurado:
a) empregado, empregado dom�stico e trabalhador avulso, o exerc�cio de atividade remunerada;
b) contribuinte individual, filiado at� 28 de novembro de 1999:
1. at� 31 de mar�o de 2003, dia anterior ao da extin��o da escala de sal�rios-base, o exerc�cio
de atividade abrangida pelo RGPS;
2. a partir de 1… de abril de 2003, a remunera��o auferida em decorr�ncia do exerc�cio de
atividade abrangida pelo RGPS.
c) contribuinte individual filiado a partir de 29 de novembro de 1999, a remunera��o auferida em
decorr�ncia do exerc�cio de atividade abrangida pelo RGPS.
II - em rela��o ao empregador dom�stico, o pagamento, o cr�dito ou quando for devida
remunera��o, o que ocorrer primeiro, a segurado empregado dom�stico que lhe preste servi�o;
III - em rela��o � empresa ou equiparada:
a) o pagamento, o cr�dito ou quando for devida remunera��o, o que ocorrer primeiro, a
segurados empregado e trabalhador avulso que lhe prestem servi�o;
b) o pagamento ou o cr�dito de remunera��o, o que ocorrer primeiro, a segurado contribuinte
individual que lhe presta servi�o;
c) a presta��o de servi�os por cooperados intermediados por cooperativa de trabalho;
d) a comercializa��o da produ��o rural pr�pria ou adquirida de terceiros, se produtor rural
pessoa jur�dica ou agroind�stria, observado o disposto nos incisos II e IV do art. 248;
e) a obten��o de receita, decorrente da realiza��o de espet�culo desportivo no territ�rio
nacional, se associa��o desportiva que mant�m equipe de futebol profissional;



f) a obten��o da receita em decorr�ncia de licenciamento de uso de marcas e s�mbolos, de
patroc�nio, de publicidade, de propaganda e de transmiss�o de espet�culos desportivos, se
associa��o desportiva que mant�m equipe de futebol profissional.
IV - em rela��o ao segurado especial e ao produtor rural pessoa f�sica, a comercializa��o da sua
produ��o rural, observado o disposto nos incisos I e III do art. 248;
V - em rela��o � obra de constru��o civil de responsabilidade de pessoa f�sica a presta��o de
servi�os remunerados, por segurados que edificam a obra.
Se��o II
Da Ocorr�ncia do Fato Gerador

Art. 72. Salvo disposi��o de lei em contr�rio, considera-se ocorrido o fato gerador da obriga��o
previdenci�ria principal e existentes seus efeitos:
I - em rela��o ao segurado:
a) empregado, inclusive o dom�stico e o trabalhador avulso, quando for paga, devida ou
creditada a remunera��o,o que ocorrer primeiro, quando do pagamento ou cr�dito da �ltima
parcela do d�cimo-terceiro sal�rio e no m�s a que se referirem as f�rias, mesmo quando
recebidas antecipadamente na forma da legisla��o trabalhista;
b) contribuinte individual, no m�s em que lhe for paga ou creditada remunera��o.
II - em rela��o ao empregador dom�stico, quando for paga, devida ou creditada a remunera��o
ao segurado empregado, o que ocorrer primeiro, quando do pagamento ou cr�dito da �ltima
parcela do d�cimo-terceiro sal�rio, observado o disposto no art. 130, e no m�s a que se
referirem as f�rias, mesmo quando recebidas antecipadamente na forma da legisla��o
trabalhista;
III - em rela��o � empresa:
a) no m�s em que for paga, devida ou creditada remunera��o, o que ocorrer primeiro, a
segurado empregado ou pelo trabalhador avulso em decorr�ncia da presta��o de servi�o;
b) no m�s em que for paga ou creditada a remunera��o, o que ocorrer primeiro, ao segurado
contribuinte individual que lhe presta servi�os;
c) no m�s da emiss�o da nota fiscal ou da fatura de presta��o de servi�os por cooperativa de
trabalho;
d) no m�s da entrada da mercadoria no seu estabelecimento, quando transportada por
cooperados intermediados por cooperativa de trabalho de transportadores aut�nomos;
e) no m�s em que ocorrer a comercializa��o da produ��o rural, nos termos do Cap�tulo I do
T�tulo IV;
f) no dia da realiza��o de espet�culo desportivo gerador de receita, quando se tratar de
associa��o desportiva que mantenha equipe de futebol profissional;
g) no m�s em que auferir receita a t�tulo de patroc�nio, de licenciamento de uso de marcas e
s�mbolos, de publicidade, de propaganda e de transmiss�o de espet�culos desportivos, quando
se tratar de associa��o desportiva que mantenha equipe de futebol profissional;
h) no m�s do pagamento ou cr�dito da segunda parcela do d�cimo-terceiro sal�rio, observado o
disposto no art. 130;
i) no m�s a que se referirem as f�rias, mesmo quando pagas antecipadamente na forma da
legisla��o trabalhista.
IV - em rela��o ao segurado especial e ao produtor rural pessoa f�sica, no m�s em que ocorrer a
comercializa��o da sua produ��o rural, nos termos do art. 248;
V - em rela��o � obra de constru��o civil de responsabilidade de pessoa f�sica, no m�s em que
ocorrer a presta��o de servi�os remunerados pelos segurados que edificam a obra, ressalvado o
disposto no ⁄ 3… do art. 449.
⁄ 1¡ Considera-se creditada a remunera��o na compet�ncia em que a empresa ou a equiparada
contratante for obrigada a reconhecer cont�bilmente a despesa ou o disp�ndio.
⁄ 2¡ Para os �rg�os do Poder P�blico, considera-se creditada a remunera��o, na compet�ncia
da liquida��o do empenho, entendendo-se como tal, o momento do reconhecimento do d�bito.
⁄ 1… A inscri��o do segurado empregado � efetuada diretamente na empresa, mediante
preenchimento dos documentos que o habilitem ao exerc�cio da atividade, formalizado pelo
contrato de trabalho, e a inscri��o dos trabalhadores avulsos � efetuada diretamente no îrg�o
Gestor de M�o-de-Obra (OGMO), no caso dos portu�rios, ou no sindicato de classe, nos demais



casos, mediante cadastramento e registro do trabalhador, respectivamente, no OGMO ou
sindicato.
⁄ 2… A empresa deve manter, em cada estabelecimento e obra de constru��o civil executada sob
sua responsabilidade, uma c�pia da respectiva folha de pagamento.
⁄ 3… A prepara��o das folhas de pagamento dos trabalhadores portu�rios avulsos � de
responsabilidade do OGMO, devendo ser elaboradas por navio, com indica��o do operador
portu�rio e dos trabalhadores que participaram da opera��o e, especificamente, com rela��o a
estes, devem informar:
I - os respectivos n�meros de registro ou cadastro no OGMO;
II - o cargo, fun��o ou servi�o prestado;
III - os turnos trabalhados;
IV - as remunera��es pagas, devidas ou creditadas a cada um dos trabalhadores e a
correspondente totaliza��o; e
V - os valores das contribui��es sociais previdenci�rias retidas.
⁄ 4… O OGMO deve consolidar mensalmente as folhas de pagamento elaboradas na forma do ⁄
3…, por operador portu�rio e por trabalhador portu�rio avulso e deve, tamb�m, manter resumo
mensal e acumulado, por trabalhador portu�rio avulso, dos valores totais da remunera��o da
m�o-de-obra, das f�rias, do d�cimo-terceiro sal�rio e das contribui��es sociais previdenci�rias
retidas.
⁄ 5… A prepara��o das folhas de pagamento dos trabalhadores avulsos n�o-portu�rios � de
responsabilidade do respectivo Sindicato dos Trabalhadores Avulsos, devendo ser elaboradas
por tomador de servi�o, com as informa��es relacionadas nos incisos I a V do ⁄ 4….
⁄ 6… Os lan�amentos de que trata o inciso IV do caput, devidamente escriturados nos Livros
Di�rio e Raz�o, s�o exigidos pela fiscaliza��o ap�s noventa dias contados da ocorr�ncia dos
fatos geradores das contribui��es sociais, devendo:
I - atender ao princ�pio cont�bil do regime de compet�ncia;
e
II - registrar, em contas individualizadas, todos os fatos geradores de contribui��es sociais de
forma a identificar, clara e precisamente, as rubricas integrantes e as n�o-integrantes do sal�rio-
decontribui��o,
bem como as contribui��es sociais previdenci�rias descontadas dos segurados, as contribui��es
sociais a cargo da empresa, os valores retidos de empresas prestadoras de servi�os, os valores
pagos a cooperativas de trabalho e os totais recolhidos, por estabelecimento da empresa, por
obra de constru��o civil e por tomador de servi�os.
⁄ 7… As exig�ncias previstas no inciso III do caput e ⁄ 6…, n�o desobrigam a empresa do
cumprimento das demais normas legais e regulamentares referentes � escritura��o cont�bil.
⁄ 8… Est�o desobrigados da apresenta��o de escritura��o cont�bil:
I - as pessoas f�sicas equiparadas a empresa, previstas nos incisos I e VI do ⁄ 3… do art. 7…,
inscritas no CEI;
II - o pequeno comerciante, nas condi��es estabelecidas pelo Decreto-lei n… 486, de 3 de mar�o
de 1969, e seu regulamento;
III - a pessoa jur�dica tributada com base no lucro presumido, de acordo com a legisla��o
tribut�ria federal, e a pessoa jur�dica optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos
e Contribui��es das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES), desde que
escriturem Livro Caixa e Livro de Registro de Invent�rio.
⁄ 9… Para fins do disposto nos incisos III e IV do caput, a empresa deve manter � disposi��o da
fiscaliza��o os c�digos ou abreviaturas que identifiquem as respectivas rubricas utilizadas na
elabora��o das folhas de pagamento, bem como as utilizados na escritura��o cont�bil.
⁄ 10. A cooperativa de trabalho est� obrigada a arrecadar a contribui��o social previdenci�ria de
seus s�cios-cooperados, na qualidade de contribuintes individuais, mediante desconto no valor
da remunera��o distribu�da ou creditada em decorr�ncia de servi�os prestados a terceiros por
interm�dio da cooperativa.
⁄ 11. A entidade promotora de espet�culo desportivo est� obrigada a efetuar o desconto da
contribui��o prevista no inciso I do art. 327, do valor da receita do espet�culo repassada �
associa��o desportiva que mantenha clube de futebol profissional.



⁄ 12. A empresa que, a t�tulo de patroc�nio, licenciamento de uso de marcas e s�mbolos,
publicidade, propaganda e transmiss�o de espet�culos, repassa recursos � associa��o
desportiva que mant�m equipe de futebol profissional, est� obrigada a reter a contribui��o
prevista no inciso II do art. 327, mediante desconto do valor dos recursos repassados.

CAPŒTULO II
DA BASE DE CçLCULO DA CONTRIBUI�ÌO SOCIAL
PREVIDENCIçRIA
Se��o I
Das Disposi��es Preliminares

Art. 73. Base de c�lculo da contribui��o social previdenci�ria � o valor sobre o qual incide uma
al�quota definida em lei para determinar o montante da contribui��o devida.
Se��o II
Da Base de C�lculo da Contribui��o dos Segurados

Art. 74. A base de c�lculo da contribui��o social previdenci�ria dos segurados do RGPS � o
sal�rio-de-contribui��o, observados os limites m�nimo e m�ximo.
⁄ 1… O limite m�nimo do sal�rio-de-contribui��o corresponde:
I - para os segurados empregado e trabalhador avulso, ao piso salarial legal ou normativo da
categoria ou ao piso estadual conforme definido na Lei Complementar n… 103, de 14 de julho de
2000, ou, inexistindo estes, ao sal�rio m�nimo, tomados nos seus valores mensal, di�rio ou
hor�rio, conforme o ajustado e o tempo de trabalho efetivo durante o m�s;
II - para o empregado dom�stico, ao piso estadual conforme definido na Lei Complementar n…
103, de 2000, ou, inexistindo este, ao sal�rio m�nimo, tomados nos seus valores mensal, di�rio
ou hor�rio, conforme o ajustado, e o tempo de trabalho efetivo durante o m�s;
III - para os segurados contribuinte individual e facultativo, ao sal�rio m�nimo.
⁄ 2… O limite m�ximo do sal�rio-de-contribui��o � o valor definido, periodicamente, pelo
Minist�rio da Previd�ncia Social (MPS) e reajustado na mesma data e com os mesmos �ndices
usados para o reajustamento dos benef�cios de presta��o continuada da Previd�ncia Social.
⁄ 3… A remunera��o do segurado empregado, inclusive do dom�stico, e do trabalhador avulso
ser� proporcional ao n�mero de dias trabalhados durante o m�s ou das horas trabalhadas
durante o dia, podendo o sal�rio-de-contribui��o, neste caso, ser inferior ao limite m�nimo
mensal.

Art. 75. Entende-se por sal�rio-de-contribui��o:
I - para os segurados empregado e trabalhador avulso, a remunera��o auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos que lhe s�o pagos, devidos ou
creditados a qualquer t�tulo, durante o m�s, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a
sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos servi�os efetivamente prestados,
quer pelo tempo � disposi��o do empregador ou tomador de servi�os, nos termos da lei ou do
contrato ou, ainda, de conven��o ou de acordo coletivo de trabalho ou de senten�a normativa,
observado o disposto no inciso I do ⁄ 1… e ⁄⁄ 2… e 3… do art. 74;
II - para o segurado empregado dom�stico a remunera��o registrada em sua Carteira de
Trabalho e Previd�ncia Social (CTPS) ou comprovada mediante recibos de pagamento,
observado o disposto no inciso II do ⁄ 1… e ⁄⁄ 2… e 3… do art. 74;
III - para o segurado contribuinte individual:
a) filiado at� 28 de novembro de 1999, que tenha perdido a qualidade de segurado ap�s esta
data, considerando os fatos geradores ocorridos a partir da nova filia��o, a remunera��o
auferida em uma ou mais empresas ou pelo exerc�cio de atividade por conta pr�pria, durante o
m�s, observados os limites m�nimo e m�ximo do sal�rio-decontribui��o;
b) filiado at� 28 de novembro de 1999, considerando os fatos geradores ocorridos at� 31 de
mar�o de 2003, o sal�rio-base, observada a escala transit�ria de sal�rios-base;
c) filiado a partir de 29 de novembro de 1999, considerando os fatos geradores ocorridos at� 31
de mar�o de 2003, a remunera��o auferida em uma ou mais empresas ou pelo exerc�cio de



atividade por conta pr�pria, durante o m�s, observado os limites m�nimo e m�ximo do sal�rio-de-
contribui��o;
d) independentemente da data de filia��o, considerando os fatos geradores ocorridos desde 1…
de abril de 2003, a remunera��o auferida em uma ou mais empresas ou pelo exerc�cio de sua
atividade por conta pr�pria, durante o m�s, observados os limites m�nimo e m�ximo do sal�rio-
de-contribui��o.
IV - para o segurado facultativo:
a) filiado at� 28 de novembro de 1999, considerando compet�ncias at� mar�o de 2003, o
sal�rio-base, observada a escala transit�ria de sal�rios-base e, a partir da compet�ncia abril de
2003, o valor por ele declarado, observados os limites m�nimo e m�ximo do sal�rio-de-
contribui��o;
b) filiado a partir de 29 de novembro de 1999, o valor por ele declarado, observados os limites
m�nimo e m�ximo do sal�rio-decontribui��o;
⁄ 1… A escala transit�ria de sal�rios-base, utilizada para fins de enquadramento e fixa��o do
sal�rio-de-contribui��o dos contribuintes individual e facultativo filiados ao RGPS, foi extinta em
1… de abril de 2003, por for�a da Lei n… 10.666, de 2003.
⁄ 2… O sal�rio-de-contribui��o do condutor aut�nomo de ve�culo rodovi�rio (inclusive o taxista),
do auxiliar de condutor aut�nomo e do operador de m�quinas, bem como do cooperado filiado a
cooperativa de transportadores aut�nomos, corresponde a vinte por cento do valor bruto
auferido pelo frete, carreto, transporte, n�o se admitindo a dedu��o de qualquer valor relativo a
disp�ndios com combust�vel e manuten��o do ve�culo, ainda que figure discriminada no
documento parcela a este t�tulo.
⁄ 3… O percentual de vinte por cento referido no ⁄ 2…, foi fixado pela Portaria/MPAS n… 1.135, de
5 de abril de 2001, sendo aplicado para fatos geradores ocorridos desde 5 de julho de 2001,
aplicando-se at� 4 de julho de 2001, o percentual de onze v�rgula setenta e um por cento.
⁄ 4… O sal�rio-de-contribui��o para o segurado cooperado filiado a cooperativa de trabalho � o
valor recebido ou a ele creditado resultante da presta��o de servi�os a terceiros, pessoas f�sicas
ou jur�dicas, por interm�dio da cooperativa.
⁄ 5… O sal�rio-de-contribui��o do s�ndico ou do administrador eleito para exercer atividade de
administra��o condominial, isento de pagamento da taxa de condom�nio, � o valor da referida
taxa, observados os limites m�nimo e m�ximo e ressalvado o disposto no art. 86.
⁄ 6… O sal�rio-de-contribui��o do produtor rural pessoa f�sica, enquadrado como contribuinte
individual, � o valor por ele declarado em raz�o do exerc�cio da atividade rural por conta pr�pria,
observados os limites m�nimo e m�ximo do sal�rio-de-contribui��o.
⁄ 7… O segurado especial, al�m da contribui��o de que trata o inciso I do art. 257, poder� usar
da faculdade de contribuir na forma do art. 92, sobre o valor por ele declarado, mantendo a
qualidade de segurado especial no RGPS, devendo, para tanto, utilizar o c�digo de pagamento
espec�fico para sua contribui��o individual, definido no Anexo I.
⁄ 8… O sal�rio-de-contribui��o para o contribuinte individual filiado a partir de 29 de novembro de
1999, que exercer atividade remunerada por conta pr�pria, ser� o valor auferido no exerc�cio da
atividade, observados os limites m�nimo e m�ximo, ainda que para recolhimento de
contribui��es em atraso, ressalvado o disposto no par�grafo �nico do art. 58.
⁄ 9… A partir de 1… de abril de 2003, independentemente da data de filia��o, o sal�rio-de-
contribui��o para o ministro de confiss�o religiosa ou membro de instituto de vida consagrada,
de congrega��o ou de ordem religiosa, desde que o valor despendido pela entidade religiosa ou
pela institui��o de ensino vocacional, em face do seu mister religioso ou para a sua subsist�ncia,
independa da natureza e da quantidade do trabalho executado, � o valor por ele declarado,
observados os limites m�nimo e m�ximo do sal�rio-decontribui��o.
Se��o III
Da Base de C�lculo da Contribui��o do Empregador Dom�stico

Art. 76. A base de c�lculo da contribui��o social previdenci�ria do empregador dom�stico � o
sal�rio-de-contribui��o do empregado dom�stico a seu servi�o, conforme disposto no inciso II do
art. 75, observados os limites m�nimo e m�ximo do sal�rio-decontribui��o, previstos nos ⁄⁄ 1… e
2… do art. 74.
Se��o IV



Das Bases de C�lculo das Contribui��es da Empresa em Geral

Art. 77. As bases de c�lculo das contribui��es sociais previdenci�rias da empresa em geral s�o
as seguintes:
I - o total das remunera��es pagas, devidas ou creditadas, a qualquer t�tulo, durante o m�s, aos
segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestam servi�os, destinadas a retribuir
o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma
de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos servi�os
efetivamente prestados, quer pelo tempo � disposi��o do empregador, nos termos da lei ou do
contrato ou, ainda, de conven��o ou de acordo coletivo de trabalho ou de senten�a normativa;
II - o total das remunera��es pagas ou creditadas, a qualquer t�tulo, no decorrer do m�s, aos
segurados contribuintes individuais que lhe prestam servi�os;
III - o valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de presta��o de servi�os em rela��o a
servi�os que lhe s�o prestados por cooperados por interm�dio de cooperativa de trabalho.
⁄ 1… O sal�rio-maternidade � base de c�lculo para as contribui��es sociais da empresa.
⁄ 2… Integra a remunera��o para o disposto no inciso II do caput, a bolsa de estudos paga ou
creditada ao m�dico-residente participante do programa de resid�ncia m�dica de que trata o art.
4… da Lei n… 6.932, de 1981, na reda��o dada pela Lei n… 10.405, de 9 de janeiro de 2002.
⁄ 3… Integra a remunera��o para o disposto no inciso II do caput, o valor da taxa de condom�nio
da qual � isento de pagamento o s�ndico ou o administrador eleito para exercer atividade de
administra��o condominial.
⁄ 4… Caracterizam o pagamento de remunera��o ou retribui��o a moradia, a alimenta��o, o
vestu�rio e outras presta��es in natura fornecidas ao segurado empregado ou ao contribuinte
individual, observado o disposto no art. 78.
⁄ 5… No caso de sociedade civil de presta��o de servi�os relativos ao exerc�cio de profiss�es
legalmente regulamentadas, a base de c�lculo da contribui��o da empresa referente �
remunera��o dos s�cios, contribuintes individuais, �:
I - a remunera��o paga ou creditada aos s�cios em decorr�ncia de seu trabalho, de acordo com
a escritura��o cont�bil da empresa, formalizada conforme disposto no ⁄ 6… do art. 65;
II - os valores totais pagos ou creditados aos s�cios, ainda que a t�tulo de antecipa��o de lucro
da pessoa jur�dica, quando n�o houver discrimina��o entre a remunera��o decorrente do
trabalho e a proveniente do capital social, ou tratar-se de adiantamento de resultado ainda n�o
apurado por meio de demonstra��o de resultado do exerc�cio ou quando a contabilidade for
apresentada de forma deficiente.
⁄ 6… Para fins do disposto no inciso II do ⁄ 5…, o valor a ser distribu�do a t�tulo de antecipa��o de
lucro poder� ser previamente apurado mediante a elabora��o de balancetes cont�beis mensais,
devendo, nesta hip�tese, ser observado que, se a demonstra��o de resultado final do exerc�cio
evidenciar uma apura��o de lucro inferior ao montante distribu�do, a diferen�a ser� considerada
remunera��o aos s�cios.
Se��o V
Das Parcelas N�o-Integrantes da Base de C�lculo

Art. 78. N�o integram a base de c�lculo para incid�ncia de contribui��es:
I - os benef�cios da Previd�ncia Social, nos termos e limites legais, salvo o sal�rio-maternidade;
II - as ajudas de custo e o adicional mensal percebidos pelo aeronauta, nos termos da Lei n…
5.929, de 30 de outubro de 1973;
III - a parcela in natura recebida de acordo com os programas de alimenta��o aprovados pelo
Minist�rio do Trabalho e Emprego (MTE), nos termos da Lei n… 6.321, de 14 de abril de 1976;
IV - as import�ncias recebidas a t�tulo de f�rias indenizadas e respectivo adicional constitucional,
inclusive o valor correspondente � dobra da remunera��o de f�rias de que trata o art. 137 da
Consolida��o das Leis do Trabalho (CLT);
V - as import�ncias recebidas a t�tulo de:
a) indeniza��o compensat�ria de quarenta por cento do montante depositado no Fundo de
Garantia do Tempo de Servi�o (FGTS), como prote��o � rela��o de emprego contra despedida
arbitr�ria ou sem justa causa, conforme disposto no inciso I do art. 10 do Ato das Disposi��es
Constitucionais Transit�rias (ADCT);



b) indeniza��o por tempo de servi�o, anterior a 5 de outubro de 1988, do empregado n�o-
optante pelo FGTS;
c) indeniza��o por dispensa sem justa causa de empregado nos contratos por prazo
determinado, conforme estabelecido no art. 479 da CLT;
d) indeniza��o do tempo de servi�o do safrista, quando da expira��o normal do contrato,
conforme disposto no art. 14 da Lei n… 5.889, de 8 de junho de 1973;
e) incentivo � demiss�o;
f) aviso pr�vio indenizado;
g) indeniza��o por dispensa sem justa causa, no per�odo de trinta dias que antecede � corre��o
salarial a que se refere o art. 9… da Lei n… 7.238, de 29 de outubro de 1984;
h) indeniza��es previstas nos arts. 496 e 497 da CLT;
i) abono de f�rias na forma dos arts. 143 e 144 da CLT;
j) ganhos eventuais e abonos expressamente desvinculados do sal�rio por for�a de lei;
k) licen�a-pr�mio indenizada;
l) outras indeniza��es, desde que expressamente previstas em lei.
VI - a parcela recebida a t�tulo de vale-transporte na forma de legisla��o pr�pria;
VII - a ajuda de custo, em parcela �nica, recebida exclusivamente em decorr�ncia de mudan�a
de local de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da CLT;
VIII - as di�rias para viagens, desde que n�o excedam a cinq�enta por cento da remunera��o
mensal do empregado;
IX - a import�ncia recebida a t�tulo de bolsa de complementa��o educacional de estagi�rio,
quando paga nos termos da Lei n… 6.494, de 1977;
X - a participa��o do empregado nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou
creditada de acordo com lei espec�fica;
XI - o abono do Programa de Integra��o Social (PIS) ou o do Programa de Assist�ncia ao
Servidor P�blico (PASEP);
XII - os valores correspondentes ao transporte, � alimenta��o e � habita��o fornecidos pela
empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante de sua resid�ncia, em
canteiro de obras ou em local que, por for�a da atividade, exija deslocamento e estada,
observadas as normas de prote��o estabelecidas pelo MTE;
XIII - a import�ncia paga ao empregado a t�tulo de complementa��o ao valor do aux�lio-doen�a,
desde que esse direito seja extensivo � totalidade dos empregados da empresa;
XIV - a complementa��o ao valor do aux�lio-doen�a, pago pela empresa ao segurado
empregado em gozo de licen�a remunerada, desde que esse direito seja extensivo � totalidade
dos empregados da empresa;
XV - as parcelas destinadas � assist�ncia ao trabalhador da agroind�stria canavieira de que
trata o art. 36 da Lei n… 4.870, de 1… de dezembro de 1965;
XVI - o valor das contribui��es efetivamente pago pela pessoa jur�dica relativo a programa de
previd�ncia complementar privada, aberta ou fechada, desde que dispon�vel � totalidade de
seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9… e 468 da CLT;
XVII - o valor relativo � assist�ncia prestada por servi�o m�dico ou odontol�gico, pr�prio da
empresa ou daquele a ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas m�dico-hospitalares
ou com medicamentos, �culos, aparelhos ortop�dicos e outras similares, desde que a cobertura
abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa;
XVIII - o valor correspondente a vestu�rio, a equipamentos e a outros acess�rios fornecidos ao
empregado e utilizados no local de trabalho para a presta��o dos respectivos servi�os;
XIX - o ressarcimento de despesas pelo uso de ve�culo do empregado, quando devidamente
comprovadas;
XX - o valor relativo a plano educacional que vise � educa��o b�sica, nos termos do art. 21 da
Lei n… 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacita��o e de qualifica��o
profissionais vinculados �s atividades desenvolvidas pela empresa, desde que n�o seja utilizado
em substitui��o de parcela salarial e desde que todos empregados e dirigentes tenham acesso a
esse valor;
XXI - os valores recebidos em decorr�ncia da cess�o de direitos autorais;



XXII - o valor da multa paga ao empregado em decorr�ncia da mora no pagamento das parcelas
constantes do instrumento de rescis�o do contrato de trabalho, conforme previsto no ⁄ 8… do art.
477 da CLT;
XXIII - o reembolso creche pago em conformidade com a legisla��o trabalhista, observado o
limite m�ximo de seis anos da crian�a, quando devidamente comprovadas as despesas;
XXIV - o reembolso bab�, limitado ao menor sal�rio-decontribui��o mensal conforme Tabela
Social publicada periodicamente pelo MPS e condicionado � comprova��o do registro na CTPS
da empregada do pagamento da remunera��o e do recolhimento da contribui��o social
previdenci�ria, pago em conformidade com a legisla��o trabalhista, observado o limite m�ximo
de seis anos da crian�a;
XXV - o valor das contribui��es efetivamente pago pela pessoa jur�dica relativo a pr�mio de
seguro de vida em grupo, desde que previsto em acordo ou conven��o coletiva de trabalho e
dispon�vel � totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9…
e 468 da CLT;
XXVI - o valor despendido por entidade religiosa ou institui��o de ensino vocacional com
ministro de confiss�o religiosa, membro de instituto de vida consagrada, de congrega��o ou de
ordem religiosa em face do seu mister religioso ou para sua subsist�ncia, desde que fornecido
em condi��es que independam da natureza e da quantidade do trabalho executado;
XXVII - as import�ncias referentes � bolsa de ensino, pesquisa e extens�o pagas pelas
institui��es federais de ensino superior, de pesquisa cient�fica e tecnol�gica e pelas funda��es
de apoio, em conformidade com a Lei n.… 8.958, de 20 de dezembro de 1994.
Par�grafo �nico. As parcelas referidas neste artigo, quando pagas ou creditadas em desacordo
com a legisla��o pertinente, integram o sal�rio-de-contribui��o para todos os fins e efeitos, sem
preju�zo da aplica��o das comina��es legais cab�veis.
Se��o VI
Das Disposi��es Especiais

Art. 79. A escala de sal�rios-base, utilizada para a defini��o do sal�rio-de-contribui��o do
segurado filiado at� 28 de novembro de 1999, na condi��o de empres�rio, aut�nomo ou a ele
equiparado ou facultativo, teve seus interst�cios reduzidos, gradativamente, a partir da
compet�ncia dezembro de 1999 at� a sua extin��o em 1… de abril de 2003.

Art. 80. Para o segurado filiado at� 28 de novembro de 1999, no per�odo de vig�ncia da escala
transit�ria de sal�rios-base, observa-se o seguinte:
I - tendo ocorrido a extin��o de uma determinada classe, a classe subseq�ente � considerada
como classe inicial, cujo sal�rio-base varia entre o valor correspondente ao limite m�nimo,
definido no ⁄ 1… do art. 74, e o valor m�ximo do sal�rio-base da nova classe inicial;
II - a partir de dezembro de 1999, os novos prazos de perman�ncia nas classes passaram a ser
aqueles estabelecidos na escala transit�ria de sal�rios-base institu�da pela Lei n¡ 9.876, de
1999;
III - o segurado que j� tivesse cumprido, na classe em que se encontrava, o n�mero m�nimo de
meses estabelecidos na escala transit�ria de sal�rios-base, poderia progredir para a classe
seguinte;
IV - o segurado contribuinte individual que exercia atividade sujeita a sal�rio-base e,
simultaneamente, fosse segurado empregado, inclusive dom�stico, ou trabalhador avulso,
poderia, ao perder o v�nculo empregat�cio, rever seu enquadramento na escala de sal�rios-base,
desde que n�o ultrapassasse a classe equivalente ou a mais pr�xima da m�dia aritm�tica
simples dos seus seis �ltimos sal�rios-de-contribui��o correspondentes a essas atividades,
atualizados monetariamente na forma do art. 509, observando, para acesso �s classes
seguintes, os respectivos interst�cios;
V - dentro do per�odo de d�bito, � vedada a progress�o ou a regress�o de classe na escala
transit�ria de sal�rios-base.
<!ID891169-5>

Art. 81. As contribui��es sociais previdenci�rias em atraso devidas pelo segurado contribuinte
individual, a partir de abril de 1995, ser�o calculadas:



I - durante a vig�ncia da escala de sal�rios-base, inclusive durante a sua transitoriedade, sobre o
sal�rio-de-contribui��o da classe correspondente � do �ltimo recolhimento efetuado antes do
per�odo do d�bito, observado o disposto nos arts. 79 e 80;
II - na hip�tese de o segurado ter exercido simultaneamente atividade de segurado empregado,
inclusive o dom�stico ou trabalhador avulso, sobre o valor do sal�rio-base correspondente �
classe do reenquadramento previsto no inciso IV do art. 80, observado o disposto no inciso I do
art. 80.

Art. 82. Ap�s a extin��o da escala de sal�rios-base, entendese por sal�rio-de-contribui��o, para
os segurados contribuinte individual e facultativo, o disposto na al�nea ÒdÓ do inciso III e na al�nea
ÒcÓ do inciso IV do art. 75.

CAPŒTULO III
DAS CONTRIBUI�˝ES SOCIAIS PREVIDENCIçRIAS DOS SEGURADOS, DO EMPREGADOR
DOM�STICO E DAS EMPRESAS
Se��o I
Da Contribui��o dos Segurados Empregado, Empregado Dom�stico e Trabalhador Avulso

Art. 83. A contribui��o social previdenci�ria dos segurados empregado, empregado dom�stico e
trabalhador avulso � calculada mediante a aplica��o da al�quota de oito, nove ou onze por cento
sobre o seu sal�rio-de-contribui��o, de acordo com a faixa salarial constante da tabela publicada
periodicamente pelo MPS.
⁄ 1… Para o segurado que tiver dois ou mais v�nculos empregat�cios, o sal�rio-de-contribui��o
ser� a soma das remunera��es recebidas em todos os v�nculos, sendo a al�quota definida em
rela��o ao valor total e aplicada sobre a remunera��o recebida em cada v�nculo, observado o
limite m�ximo do sal�rio-de-contribui��o previsto no ⁄ 2… do art. 74.
⁄ 2… Para os sal�rios-de-contribui��o de valor at� tr�s sal�rios m�nimos, as al�quotas ser�o
reduzidas, em virtude da Contribui��o Provis�ria Sobre Movimenta��o ou Transmiss�o de
Valores e de Cr�ditos e Direitos de Natureza Financeira (CPMF), institu�da pela Lei n… 9.311, de
24 de outubro de 1996, e Lei n… 9.539, de 12 de dezembro de 1997, conforme tabela publicada
pelo MPS.
Subse��o ònica
Das obriga��es do Segurado Empregado, Empregado Dom�stico e Trabalhador Avulso

Art. 84. O segurado que possui mais de um v�nculo dever� comunicar a todos os seus
empregadores, mensalmente, a remunera��o recebida at� o limite m�ximo do sal�rio-de-
contribui��o, envolvendo todos os v�nculos, a fim de que o empregador possa apurar
corretamente o sal�rio-de-contribui��o sobre o qual dever� incidir a contribui��o social
previdenci�ria do segurado, bem como a al�quota a ser aplicada.
Par�grafo �nico. A apura��o da contribui��o devida pelo segurado, ser� feita da seguinte forma:
I - quando a remunera��o global for igual ou inferior ao limite m�ximo do sal�rio-de-contribui��o,
a contribui��o incidir� sobre o total da remunera��o recebida em cada v�nculo, sendo a al�quota
de contribui��o determinada de acordo com a faixa salarial correspondente � soma das
remunera��es de todos os v�nculos;
II - quando a remunera��o global for superior ao limite m�ximo do sal�rio-de-contribui��o, o
segurado poder� eleger qual o empregador que proceder� ao desconto primeiro, cabendo ao
empregador que se suceder proceder o desconto sobre a parcela do sal�rio-de-contribui��o
complementar at� o limite m�ximo do sal�rio-de-contribui��o, observada a al�quota determinada
de acordo com a faixa salarial correspondente � soma das remunera��es de todos os v�nculos.
Se��o II
Da Contribui��o do Segurado Contribuinte Individual

Art. 85. A contribui��o social previdenci�ria do segurado contribuinte individual �:
I - para fatos geradores ocorridos at� 31 de mar�o de 2003, de vinte por cento do respectivo
sal�rio-de-contribui��o, observados os limites m�nimo e m�ximo previstos nos ⁄⁄ 1… e 2… do art.
74 e ressalvado o disposto nos ⁄⁄ 1…, 2… e 3… deste artigo;



II - para fatos geradores ocorridos a partir de 1… de abril de 2003:
a) de vinte por cento da remunera��o auferida em decorr�ncia da presta��o de servi�os por
conta pr�pria, observados os limites m�nimo e m�ximo do sal�rio-de-contribui��o;
b) de vinte por cento da remunera��o que lhe for paga ou creditada, no decorrer do m�s, pelos
servi�os prestados � entidade beneficente de assist�ncia social isenta das contribui��es sociais,
observado o limite m�ximo do sal�rio-de-contribui��o e ressalvado o disposto no art. 86;
c) de onze por cento, em face da dedu��o prevista no ⁄ 1… deste artigo, da remunera��o que lhe
for paga ou creditada, no decorrer do m�s, pelos servi�os prestados � empresa, observado o
limite m�ximo do sal�rio-de-contribui��o e ressalvado o disposto no art. 86;
d) de vinte por cento da remunera��o que lhe for paga ou creditada, no decorrer do m�s, pelos
servi�os prestados a contribuinte individual equiparado a empresa, a produtor rural pessoa
f�sica, a miss�o diplom�tica ou reparti��o consular de carreira estrangeiras, permitida a dedu��o
prevista no ⁄ 1¡ deste artigo e observado o limite m�ximo do sal�rio-de-contribui��o.
⁄ 1… O segurado contribuinte individual que prestou servi�os a empresa ou equiparada, exceto a
entidade beneficente de assist�ncia social isenta, no per�odo de 1… de mar�o de 2000 a 31 de
mar�o de 2003, e o contribuinte individual que, a partir de 1… de abril de 2003, presta servi�os a
produtor rural pessoa f�sica, a miss�o diplom�tica, ou a reparti��o consular de carreira
estrangeiras, pode deduzir da sua contribui��o mensal, quarenta e cinco por cento da
contribui��o patronal do contratante, incidente sobre a remunera��o que este lhe tenha pago ou
creditado no respectivo m�s, desde que efetivamente recolhida ou declarada aquela
contribui��o, limitada a dedu��o a nove por cento do respectivo sal�rio-de-contribui��o.
⁄ 2… Para efeito da dedu��o tratada no ⁄ 1… deste artigo considera-se contribui��o declarada a
informa��o prestada na GFIP, ou a declara��o fornecida pela empresa ao segurado, onde
conste al�m de sua identifica��o completa, inclusive com o n�mero no CNPJ, o nome e o
n�mero de inscri��o do contribuinte individual, o valor da remunera��o paga e o compromisso
de que este valor ser� inclu�do na GFIP e a contribui��o correspondente ser� recolhida.
⁄ 3… O segurado contribuinte individual que n�o comprovar a regularidade da dedu��o prevista
no ⁄ 1…, de acordo com o estabelecido no ⁄ 2…, sujeitar-se-� � glosa do valor indevidamente
deduzido, devendo complementar as contribui��es com os devidos acr�scimos legais.
⁄ 4… A dedu��o de que trata o ⁄ 1…, que n�o tenha sido efetuada em �poca pr�pria, poder� ser
feita por ocasi�o do recolhimento em atraso, incidindo acr�scimos legais sobre o saldo a
recolher ap�s a dedu��o.
⁄ 5… A contribui��o do ministro de confiss�o religiosa ou membro de instituto de vida
consagrada, de congrega��o ou de ordem religiosa, na situa��o prevista no ⁄ 9… do art. 75, a
partir de 1… de abril de 2003, corresponder� a vinte por cento do valor por ele declarado,
observados os limites m�nimo e m�ximo do sal�rio-de-contribui��o.
⁄ 6… Al�m da contribui��o individual para a Previd�ncia Social, o condutor aut�nomo de ve�culo
rodovi�rio (inclusive o taxista), o auxiliar de condutor aut�nomo, bem como o cooperado filiado a
cooperativa de transportadores aut�nomos, est�o sujeitos ao pagamento da contribui��o para o
Servi�o Social do Transporte (SEST) e para o Servi�o Nacional de Aprendizagem do Transporte
(SENAT), prevista no art. 7… da Lei n… 8.706, de 14 de setembro de 1993, incidente sobre a base
de c�lculo definida no ⁄ 2… do art. 75, calculada conforme al�quota constante da tabela prevista
no Anexo II, que dever� ser recolhida juntamente com sua contribui��o individual, na hip�tese
do art. 97, ou ser descontada e recolhida pela empresa contratante dos servi�os ou pela
cooperativa de trabalho, conforme o caso.

Art. 86. Quando o total da remunera��o mensal recebida pelo contribuinte individual por servi�os
prestados a uma ou mais empresas for inferior ao limite m�nimo do sal�rio-de-contribui��o, o
segurado dever� recolher diretamente a complementa��o da contribui��o incidente sobre a
diferen�a entre o limite m�nimo do sal�rio-de-contribui��o e a remunera��o total por ele recebida
ou a ele creditada, aplicando sobre a parcela complementar a al�quota de vinte por cento.
Subse��o I
Das Obriga��es do Contribuinte Individual

Art. 87. O contribuinte individual que prestar servi�os a mais de uma empresa, ou
concomitantemente exercer atividade como segurado empregado, quando o total das



remunera��es recebidas no m�s atingir o limite m�ximo do sal�rio-de-contribui��o, dever�
informar o fato � empresa na qual a sua remunera��o somada aos valores porventura j�
recebidos, atingir o limite e �s que se sucederem, mediante a apresenta��o:
I - dos comprovantes de pagamento, conforme previsto no art. 101; ou
II - de declara��o por ele emitida, sob as penas da lei, consignando o valor sobre o qual j�
sofreu desconto naquele m�s ou identificando as empresas que efetuar�o o desconto at� o
limite m�ximo do sal�rio-de-contribui��o.
⁄ 1… Na hip�tese prevista no inciso II do caput, quando a declara��o se referir a presta��o de
servi�os de forma regular a pelo menos uma empresa, da qual o segurado contribuinte individual
receba m�s a m�s remunera��o igual ou superior ao limite m�ximo do sal�rio-de-contribui��o,
poder� abranger v�rias compet�ncias dentro do exerc�cio, devendo ser renovada ap�s o per�odo
indicado na referida declara��o ou ao t�rmino do exerc�cio em curso, o que ocorrer primeiro.
⁄ 2… A declara��o prevista no ⁄ 1…, dever� identificar, al�m de todas as compet�ncias a que se
referir, o nome empresarial com o n�mero do CNPJ daquela ou daquelas empresas que
remuneram o segurado contribuinte individual com valor igual ou superior ao limite m�ximo do
sal�rio-de-contribui��o.
⁄ 3… O segurado contribuinte individual que prestar declara��o na forma do inciso II do caput �
respons�vel pela contribui��o incidente sobre o valor por ele declarado e na hip�tese de, por
qualquer raz�o, deixar de receber remunera��o ou, na hip�tese de receber remunera��o inferior
� indicada na declara��o, dever� complementar a contribui��o at� o valor por ele declarado
⁄ 4… Na hip�tese prevista no ⁄ 3…, a contribui��o complementar ser� de onze por cento sobre o
sal�rio-de-contribui��o declarado em GFIP pela empresa � qual prestou a referida declara��o,
observado o limite m�ximo, ou de vinte por cento sobre a diferen�a entre o valor por ele
declarado e o efetivamente recebido, conforme o caso.
⁄ 5… O contribuinte individual dever� manter sob sua guarda c�pia da declara��o referida no
inciso II do caput juntamente com os comprovantes de pagamento, para fins de apresenta��o ao
INSS quando solicitado.
⁄ 6… A empresa dever� manter arquivadas, por dez anos, c�pias dos comprovantes de
pagamento ou a declara��o apresentada pelo contribuinte individual, para fins de apresenta��o
ao INSS quando solicitado.

Art. 88. Para o segurado que exercer atividade como empregado, inclusive o dom�stico ou
trabalhador avulso e, concomitantemente, exercer atividade como contribuinte individual, dever�
ser observado o seguinte:
I - o sal�rio-de-contribui��o referente a atividade de empregado, inclusive o dom�stico ou
trabalhador avulso, ser� a remunera��o efetivamente recebida nesta atividade, observado o
limite m�ximo do sal�rio-de-contribui��o e a contribui��o do segurado dever� ser calculada
mediante aplica��o da al�quota prevista para a correspondente faixa salarial;
II - o sal�rio-de-contribui��o referente a atividade de contribuinte individual, caso a soma da
remunera��o recebida nas duas atividades n�o ultrapasse o limite m�ximo do sal�rio-de-
contribui��o, ser� a remunera��o recebida nesta atividade, ou, caso ultrapasse o referido limite,
a diferen�a entre a remunera��o como segurado empregado, inclusive o dom�stico ou
trabalhador avulso e a remunera��o como segurado contribuinte individual, respeitado o limite
m�ximo do sal�rio-de-contribui��o;
III - para fins de apura��o do sal�rio-de-contribui��o sobre o qual incidir� a contribui��o, na
atividade de contribuinte individual, o segurado empregado, inclusive o dom�stico ou trabalhador
avulso dever�:
a) se o servi�o for prestado a empresas, apresentar �s contratantes o recibo de pagamento de
sal�rio relativo � compet�ncia anterior � da presta��o de servi�os ou prestar declara��o, sob as
penas da lei, de que � segurado empregado, inclusive dom�stico ou trabalhador avulso,
consignando o valor sobre o qual � descontada a contribui��o naquela atividade ou declarando
que a remunera��o recebida naquela atividade atingiu o limite m�ximo do sal�rio-de-
contribui��o e identificando a empresa ou o empregador dom�stico que efetuou ou efetuar� o
desconto sobre o valor por ele declarado, observado o disposto nos ⁄⁄ 5… e 6… do art. 87;
b) se o servi�o for prestado a pessoas f�sicas, a outro contribuinte individual, a produtor rural
pessoa f�sica, a miss�o diplom�tica ou reparti��o consular de carreira estrangeiras, recolher a



contribui��o devida, observadas, no que couber, as disposi��es contidas no art. 85 e no inciso II
deste artigo.
⁄ 1… Na hip�tese prevista na al�nea ÒaÓ do inciso III do caput, quando o segurado empregado
receber m�s a m�s remunera��o igual ou superior ao limite m�ximo do sal�rio-de-contribui��o, a
declara��o poder� abranger v�rias compet�ncias dentro do exerc�cio, devendo ser renovada
ap�s o per�odo indicado na referida declara��o ou ao t�rmino do exerc�cio em curso, ou ser
cancelada caso houver rescis�o do contrato de trabalho, o que ocorrer primeiro.
⁄ 2… A declara��o prevista no ⁄ 1…, dever� identificar, al�m de todas as compet�ncias a que se
referir, o nome empresarial com o n�mero do CNPJ da empregadora.
⁄ 3… Na hip�tese do segurado exercer as duas atividades, conforme previsto no caput, e ser
efetuado primeiro o desconto da contribui��o como segurado contribuinte individual, o fato
dever� ser comunicado � empresa em que estiver prestando servi�os como segurado
empregado ou trabalhador avulso, ou ao empregador dom�stico, no caso de segurado
empregado dom�stico, mediante declara��o prevista na alinea ÒaÓ do inciso III deste artigo.

Art. 89. O contribuinte individual que, no mesmo m�s, prestar servi�os a empresa ou a
equiparada e, concomitantemente, exercer atividade por conta pr�pria, dever� recolher a
contribui��o social previdenci�ria incidente sobre a remunera��o auferida pelo exerc�cio de
atividade por conta pr�pria, respeitando o limite m�ximo do sal�rio-de-contribui��o.
Subse��o II
Das Disposi��es Especiais

Art. 90. As disposi��es contidas nesta Se��o s�o aplic�veis ao contribuinte individual que
prestar servi�os � empresa optante pelo SIMPLES.

Art. 91. As disposi��es contidas nesta Se��o aplicam-se, no que couber, ao aposentado por
qualquer regime previdenci�rio que retornar � atividade como segurado contribuinte individual,
ao s�ndico de condom�nio isento do pagamento da taxa condominial e ao ministro de confiss�o
religiosa ou membro de instituto de vida consagrada, de congrega��o ou de ordem religiosa
desde que a remunera��o paga ou creditada pela entidade religiosa ou pela institui��o de
ensino vocacional dependa da natureza e da quantidade do trabalho executado, observado o
disposto no inciso III do art. 75.
Se��o III
Da Contribui��o do Segurado Facultativo

Art. 92. A contribui��o social previdenci�ria do segurado facultativo corresponde a vinte por
cento do sal�rio-de-contribui��o por ele declarado, observados os limites m�nimo e m�ximo do
sal�rio-de-contribui��o, previstos nos ⁄⁄ 1… e 2… do art. 74.
Se��o IV Das Contribui��es da Empresa

Art. 93. As contribui��es sociais previdenci�rias a cargo da empresa ou equiparada, observadas
as disposi��es espec�ficas desta Instru��o Normativa, s�o:
I - vinte por cento sobre o total das remunera��es pagas, devidas ou creditadas, a qualquer
t�tulo, durante o m�s, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestam
servi�os, observado o disposto no inciso I do art. 77;
II - para o financiamento dos benef�cios concedidos em raz�o do grau de incid�ncia de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre o total
das remunera��es pagas, devidas ou creditadas, a qualquer t�tulo, durante o m�s, aos
segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestam servi�os, observado o disposto
no inciso I do art. 77, correspondente � aplica��o dos seguintes percentuais:
a) um por cento, para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de acidentes do
trabalho seja considerado leve;
b) dois por cento, para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de acidentes do
trabalho seja considerado m�dio;
c) tr�s por cento, para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de acidentes do
trabalho seja considerado grave.



III - vinte por cento sobre o total das remunera��es pagas ou creditadas, a qualquer t�tulo, no
decorrer do m�s, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestam servi�os, para fatos
geradores ocorridos a partir de 1¡ de mar�o de 2000;
IV - quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de presta��o de
servi�os, relativamente a servi�os que lhe s�o prestados por cooperados por interm�dio de
cooperativas de trabalho, para fatos geradores ocorridos a partir de 1¡ de mar�o de 2000.
⁄ 1… Para fins da contribui��o prevista no inciso II do caput:
I - o enquadramento nos correspondentes graus de risco � de responsabilidade da empresa,
devendo ser feito mensalmente, de acordo com a sua atividade econ�mica preponderante,
conforme a Rela��o de Atividades Preponderantes e correspondentes Graus de Risco prevista
no Anexo V do Regulamento da Previd�ncia Social (RPS), podendo ser revisto pelo INSS a
qualquer tempo;
II - considera-se preponderante a atividade econ�mica que ocupa, na empresa, o maior n�mero
de segurados empregados e trabalhadores avulsos;
III - verificado erro no auto-enquadramento o INSS adotar� as medidas necess�rias � sua
corre��o, orientando o respons�vel pela empresa em caso de recolhimento indevido e
procedendo ao lan�amento do cr�dito relativo a valores porventura devidos;
⁄ 2… Exercendo o segurado atividade em condi��es especiais que possam ensejar
aposentadoria especial ap�s quinze, vinte ou vinte e cinco anos de trabalho sob exposi��o a
agentes nocivos prejudiciais � sua sa�de e integridade f�sica, � devida pela empresa ou
equiparada a contribui��o adicional destinada ao financiamento das aposentadorias especiais,
conforme previsto no ⁄ 6… do art. 57 da Lei n… 8.213, de 1991 e nos ⁄⁄ 1… e 2… do art. 1… e no art.
6…, todos da Lei n… 10.666, de 2003, observado o disposto no ⁄ 2… do art. 406, sendo estes:
I - sobre a remunera��o paga, devida ou creditada ao segurado empregado e trabalhador
avulso, conforme o tempo exigido para a aposentadoria especial seja de quinze, vinte ou vinte e
cinco anos, respectivamente:
a) quatro, tr�s e dois por cento, para fatos geradores ocorridos no per�odo de 1… de abril de 1999
a 31 de agosto de 1999;
b) oito, seis e quatro por cento, para fatos geradores ocorridos no per�odo de 1… de setembro de
1999 a 29 de fevereiro de 2000; e
c) doze, nove e seis por cento, para fatos geradores ocorridos a partir de 1… de mar�o de 2000.
II - sobre a remunera��o paga ou creditada ao contribuinte individual filiado � cooperativa de
produ��o, doze, nove e seis por cento, para fatos geradores ocorridos a partir de 1… de abril de
2003, conforme o tempo exigido para a aposentadoria especial seja de quinze, vinte ou vinte e
cinco anos, respectivamente:
III - sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de presta��o de servi�os emitida por cooperativa
de trabalho em rela��o aos servi�os prestados por cooperados a ela filiados, nove, sete e cinco
por cento, para fatos geradores ocorridos a partir de 1… de abril de 2003, observado o disposto
no art. 302, conforme o tempo exigido para a aposentadoria especial seja de quinze, vinte ou
vinte e cinco anos, respectivamente.
⁄ 3… A empresa contratante de servi�os mediante cess�o de m�o-de-obra, inclusive em regime
de trabalho tempor�rio, quando submeter os trabalhadores cedidos a condi��es especiais de
trabalho, conforme disposto no art. 405, dever� efetuar a reten��o prevista no art.149, acrescida
de quatro, tr�s ou dois pontos percentuais relativamente ao valor dos servi�os prestados pelos
segurados empregados cuja atividade permita a concess�o de aposentadoria especial ap�s
quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribui��o, respectivamente.
⁄ 4… A contribui��o adicional de que trata o ⁄ 2… tamb�m � devida em rela��o ao trabalhador
aposentado de qualquer regime que retornar � atividade abrangida pelo RGPS e que enseje a
aposentadoria especial.
⁄ 5… Tratando-se de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento,
caixas econ�micas, sociedades de cr�dito, de financiamento ou de investimento, sociedades de
cr�dito imobili�rio, sociedades corretoras, distribuidoras de t�tulos ou de valores mobili�rios,
empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de cr�dito, empresas de seguros privados
ou de capitaliza��o, agentes aut�nomos de seguros privados ou de cr�dito e entidades de
previd�ncia privada abertas ou fechadas, al�m das contribui��es previstas nos incisos I a IV do



caput, � devida a contribui��o adicional de dois e meio por cento incidente sobre a base de
c�lculo definida nos incisos I e III do art. 77.
⁄ 6… As contribui��es da pessoa jur�dica que tenha como fim a atividade de produ��o rural, para
fatos geradores ocorridos a partir de 1… de agosto de 1994, bem como da agroind�stria, para
fatos geradores ocorridos a partir de 1… de novembro de 2001, incidentes sobre a receita bruta
proveniente da comercializa��o da produ��o rural, conforme definido no art. 255, em
substitui��o as previstas nos incisos I e II do caput, para fatos geradores ocorridos a partir de 1…
de agosto de 1994, s�o relacionadas no Anexo VIII.
⁄ 7… A contribui��o da associa��o desportiva que mant�m equipe de futebol profissional,
conforme disposto no art. 327, em substitui��o as previstas nos incisos I e II do caput,
corresponde a:
I - para fatos geradores ocorridos no per�odo de 1… de julho de 1993 a 11 de janeiro de 1997,
cinco por cento da receita bruta decorrente dos espet�culos desportivos de que participem em
todo o territ�rio nacional em qualquer modalidade desportiva, inclusive jogos internacionais;
II - para fatos geradores ocorridos a partir de 12 de janeiro de 1997, cinco por cento da receita
bruta decorrente dos espet�culos desportivos de que participem em todo o territ�rio nacional em
qualquer modalidade desportiva, inclusive jogos internacionais, e cinco por cento da receita
bruta decorrente de qualquer forma de patroc�nio, licenciamento de uso de marcas e s�mbolos,
publicidade, propaganda e transmiss�o de espet�culos desportivos.
⁄ 8… A contribui��o das cooperativas de trabalho, no per�odo de 1… de maio de 1996 a 29 de
fevereiro de 2000, � de quinze por cento do total das import�ncias pagas, distribu�das ou
creditadas a seus cooperados, a t�tulo de remunera��o ou retribui��o pelos servi�os que
prestam a pessoas jur�dicas por interm�dio delas.
Se��o V
Da Contribui��o do Empregador Dom�stico

Art. 94. A contribui��o social previdenci�ria do empregador dom�stico � de doze por cento do
sal�rio-de-contribui��o do empregado dom�stico a seu servi�o.
Se��o VI
Da Contribui��o do Produtor Rural

Art. 95. As contribui��es sociais devidas pelos produtores rurais, pessoa f�sica e pessoa jur�dica,
� Previd�ncia Social e a outras entidades e fundos, encontram-se disciplinadas no Cap�tulo I do
T�tulo IV.
Se��o VII
Da Responsabilidade pelo Recolhimento das Contribui��es Sociais Previdenci�rias

Art. 96. O segurado facultativo � respons�vel pelo recolhimento de sua contribui��o.

Art. 97. O segurado contribuinte individual � respons�vel pelo recolhimento da contribui��o
social previdenci�ria incidente sobre a remunera��o auferida por servi�os prestados por conta
pr�pria a pessoas f�sicas, a outro contribuinte individual equiparado a empresa, a produtor rural
pessoa f�sica, a miss�o diplom�tica ou a reparti��o consular de carreira estrangeiras.
Par�grafo �nico. O disposto neste artigo se aplica ao contribuinte individual brasileiro civil que
trabalha no exterior para organismo oficial internacional do qual o Brasil � membro efetivo.

Art. 98. O empregador dom�stico � respons�vel pela arrecada��o, mediante desconto no
pagamento da remunera��o, da contribui��o social previdenci�ria do segurado empregado
dom�stico a seu servi�o, e pelo recolhimento da contribui��o descontada juntamente com a
contribui��o a seu cargo.

Art. 99. A empresa � respons�vel:
I - pelo recolhimento das contribui��es previstas no art. 93;
II - pela arrecada��o, mediante desconto na remunera��o paga, devida ou creditada, e pelo
recolhimento da contribui��o dos segurados empregado e trabalhador avulso a seu servi�o;



III - pela arrecada��o, mediante desconto no respectivo sal�rio-de-contribui��o, e pelo
recolhimento da contribui��o do segurado contribuinte individual que lhe presta servi�os,
prevista nas al�neas ÒbÓ e ÒcÓ do inciso II do art. 85, para fatos geradores ocorridos a partir de 1…
de abril de 2003;
IV - pela arrecada��o, mediante desconto no respectivo sal�rio-de-contribui��o e pelo
recolhimento da contribui��o ao SEST e ao SENAT, devida pelo segurado contribuinte individual
transportador aut�nomo de ve�culo rodovi�rio (inclusive o taxista) que lhe presta servi�os,
prevista no ⁄ 7… do art. 85;
V - pela arrecada��o, mediante desconto, e pelo recolhimento da contribui��o do produtor rural
pessoa f�sica e do segurado especial incidente sobre a comercializa��o da produ��o, quando
adquirir ou comercializar o produto rural recebido em consigna��o, independentemente dessas
opera��es terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com o intermedi�rio pessoa
f�sica, conforme disposto no art. 266;
VI - pela reten��o de onze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
presta��o de servi�os executados mediante cess�o de m�o-de-obra ou empreitada, inclusive em
regime de trabalho tempor�rio, e pelo recolhimento do valor retido em nome da empresa
contratada, conforme disposto no Cap�tulo IX deste T�tulo;
VII - pela arrecada��o, mediante desconto, e pelo recolhimento da contribui��o incidente sobre a
receita bruta decorrente de qualquer forma de patroc�nio, de licenciamento de uso de marcas e
s�mbolos, de publicidade, de propaganda e transmiss�o de espet�culos desportivos, devida pela
associa��o desportiva que mant�m equipe de futebol profissional, conforme disposto no inciso III
do art. 330;
VIII - pela arrecada��o, mediante desconto, e pelo recolhimento da contribui��o incidente sobre
a receita bruta da realiza��o de evento desportivo, devida pela associa��o desportiva que
mant�m equipe de futebol profissional, quando se tratar de entidade promotora de espet�culo
desportivo, conforme disposto no inciso I do art. 330.
Par�grafo �nico. O disposto no inciso III do caput n�o se aplica quando houver contrata��o de
contribuinte individual por outro contribuinte individual equiparado a empresa, ou por produtor
rural pessoa f�sica ou por miss�o diplom�tica e reparti��o consular de carreira estrangeiras, bem
como quando houver contrata��o de brasileiro civil que trabalha para a Uni�o no exterior, em
organismo oficial internacional do qual o Brasil � membro efetivo.

Art. 100. O desconto da contribui��o social previdenci�ria e a reten��o prevista no art. 149, por
parte do respons�vel pelo recolhimento, sempre se presumir� feito, oportuna e regularmente,
n�o lhe sendo l�cito alegar qualquer omiss�o para se eximir da obriga��o, permanecendo
respons�vel pelo recolhimento das import�ncias que deixar de descontar ou de reter.

Art. 101. A empresa que remunerar contribuinte individual dever� fornecer a este comprovante
de pagamento pelo servi�o prestado, consignando, al�m do valor da remunera��o e do desconto
feito a t�tulo de contribui��o social previdenci�ria, a sua identifica��o completa, inclusive com o
n�mero no Cadastro Nacional de Pessoa Jur�dica (CNPJ) e o n�mero de inscri��o do
contribuinte individual no INSS (NIT).
Subse��o ònica

Dos Prazos de Vencimento

Art. 102. As contribui��es de que tratam os incisos I a VII do art. 99, dever�o ser recolhidas pela
empresa at� o dia dois do m�s seguinte ao da ocorr�ncia do seu fato gerador, prorrogando-se o
vencimento para o dia �til subseq�ente quando n�o houver expediente banc�rio no dia dois.

Art. 103. A contribui��o de que trata o inciso VIII do art. 99, dever� ser recolhida pela empresa
at� o segundo dia �til ao da realiza��o do evento, prorrogando-se o vencimento para o dia �til
subseq�ente quando n�o houver expediente banc�rio no segundo dia.



Art. 104. As contribui��es sociais previdenci�rias do segurado empregado dom�stico e a
contribui��o do empregador dom�stico, previstas nos arts. 83 e 94, respectivamente, dever�o
ser recolhidas pelo empregador dom�stico at� o dia quinze do m�s seguinte ao da ocorr�ncia do
seu fato gerador, prorrogando-se o vencimento para o dia �til subseq�ente quando n�o houver
expediente banc�rio no dia quinze.

Art. 105. O vencimento do prazo para pagamento das contribui��es previstas no inciso I, nas
al�neas ÒaÓ e ÒdÓ do inciso II e ⁄⁄ 6¡ e 7… do art. 85 e no art. 86, dar-se-� no dia quinze do m�s
subseq�ente ao da ocorr�ncia do seu fato gerador, prorrogando-se o vencimento para o dia �til
subseq�ente quando n�o houver expediente banc�rio no dia quinze.

Par�grafo �nico. O disposto no caput aplica-se tamb�m � cooperativa de trabalho relativamente
ao cooperado a ela filiado, conforme disposto no inciso III do art. 295.

CAPŒTULO IV
DO RECONHECIMENTO DA DATA DE INŒCIO DE
CONTRIBUI�ÌO PARA CONTRIBUINTE INDIVIDUAL, SEGURADO ESPECIAL E
EMPREGADO DOM�STICO
Se��o I
Do Reconhecimento do Exerc�cio da Atividade

Art. 106. O pedido de reconhecimento do exerc�cio de atividade para retroa��o da Data de In�cio
de Contribui��o (DIC) dar-se-� mediante a formaliza��o de processo administrativo devidamente
protocolizado e encaminhado ao Servi�o/Se��o/Setor de Benef�cio da APS.

Art. 107. Reconhecido o exerc�cio de atividade pelo Servi�o/ Se��o/ Setor de Benef�cio da APS,
o processo ser� encaminhado ao Servi�o/Se��o/Setor de Arrecada��o da APS, para que sejam
efetuados o c�lculo e a cobran�a das contribui��es sociais previdenci�rias devidas.
Se��o II
Do Per�odo de Filia��o Obrigat�ria

Art. 108. Comprovado o exerc�cio de atividade remunerada, em per�odos anteriores ou
posteriores � inscri��o, para fins de concess�o de benef�cios, referentes a compet�ncias at�
mar�o de 1995, ser� exigido do contribuinte individual, a qualquer tempo, o recolhimento das
correspondentes contribui��es, assim calculadas:
I - a base de c�lculo ser� apurada pela m�dia aritm�tica simples dos �ltimos trinta e seis
sal�rios-de-contribui��o do segurado, considerados todos os v�nculos empregat�cios ou todas as
atividades abrangidas pelo RGPS, em qualquer �poca, a partir da compet�ncia imediatamente
anterior � data da protocoliza��o do requerimento, ainda que n�o recolhidas as contribui��es,
corrigidos m�s a m�s pelos mesmos �ndices utilizados para a obten��o do sal�rio-de-benef�cio,
observados os limites m�nimo e m�ximo estabelecidos nos ⁄⁄ 1… e 2… do art. 74;
II - a contribui��o devida ser� apurada aplicando-se a al�quota de vinte por cento sobre a base
de c�lculo encontrada na forma do inciso anterior;
III - sobre as contribui��es devidas e apuradas na forma do inciso II incidir�o juros de mora de
zero v�rgula cinco por cento ao m�s, capitalizados anualmente, e multa de dez por cento.
⁄ 1… Contando o segurado com menos de trinta e seis sal�rios-de-contribui��o, a base de
c�lculo corresponder� � soma dos sal�rios-de-contribui��o, dividida pelo n�mero de
contribui��es apuradas.
⁄ 2… Para a apura��o da base de c�lculo de que trata o inciso I do caput, ser� considerado o
sal�rio-de-contribui��o do segurado de acordo com a legisla��o de reg�ncia.
⁄ 3… Tratando-se de segurado filiado ao RGPS na condi��o de segurado empregado, em
per�odo anterior �quele a ser reconhecido como contribuinte individual, sem recolhimento nessa
categoria, o sal�rio-de-contribui��o ser� apurado na forma do inciso I do caput.



Art. 109. Comprovado o exerc�cio de atividade remunerada, a partir de abril de 1995, em
per�odos anteriores ou posteriores � inscri��o, para fins de concess�o de benef�cios ser� exigido
do contribuinte individual, a qualquer tempo, o recolhimento das correspondentes contribui��es,
calculadas na forma do inciso III do art. 75, considerando que:
I - quando se tratar de segurado filiado ao RGPS anteriormente ao per�odo em d�bito e durante
a vig�ncia da escala de sal�rios-base, o sal�rio-de-contribui��o � o correspondente ao da classe
na qual estava enquadrado naquela escala;
II - quando se tratar de segurado filiado ao RGPS at� 28 de novembro de 1999, que ainda n�o
tenha contribu�do na escala de sal�rios-base, o sal�rio-de-contribui��o � o da classe inicial da
escala vigente na data do vencimento da compet�ncia a ser recolhida, ou, que tenha exercido
atividade concomitante, o sal�rio-de-contribui��o � qualquer valor entre o correspondente ao da
classe inicial e o da classe mais pr�xima da m�dia aritm�tica simples dos seis �ltimos sal�rios-
de-contribui��o na condi��o de segurado empregado, inclusive o dom�stico ou trabalhador
avulso;
III - quando se tratar de segurado filiado at� 28 de novembro de 1999, que tenha perdido a
qualidade de segurado ap�s esta data, para os fatos geradores ocorridos a partir da nova
filia��o, o sal�rio-de-contribui��o � a remunera��o auferida em uma ou mais empresas ou pelo
exerc�cio de atividade por conta pr�pria, durante o m�s, observados os limites m�nimo e m�ximo
do sal�rio-de-contribui��o;
IV - quando se tratar de segurado filiado a partir de 29 de novembro de 1999, para fatos
geradores ocorridos at� 31 de mar�o de 2003, o sal�rio-de-contribui��o � a remunera��o
auferida em uma ou mais empresas ou pelo exerc�cio de atividade por conta pr�pria, durante o
m�s, observado os limites m�nimo e m�ximo do sal�rio-decontribui��o;
V - independentemente da data de filia��o, para fatos geradores ocorridos a partir de 1… de abril
de 2003, o sal�rio-de-contribui��o � a remunera��o auferida em uma ou mais empresas ou pelo
exerc�cio de sua atividade por conta pr�pria, durante o m�s, observados os limites m�nimo e
m�ximo do sal�rio-de-contribui��o.
⁄ 1… Para os segurados filiados at� 28 de novembro de 1999, durante a vig�ncia da escala
transit�ria de sal�rios-base, as contribui��es devem ser calculadas com base no sal�rio-de-
contribui��o correspondente � classe em que estava enquadrado o segurado na compet�ncia
imediatamente anterior � compet�ncia em d�bito, sendo que, para a classe inicial, o contribuinte
poder� optar por qualquer valor dentro do intervalo desta classe.
⁄ 2… A contribui��o devida � apurada aplicando-se a al�quota de vinte por cento sobre o sal�rio-
de-contribui��o, observado o disposto no art. 85.

Art. 110. O pagamento em atraso das contribui��es sociais previdenci�rias de segurado
contribuinte individual, relativas �s compet�ncias de abril de 1995 em diante, sujeita-se �
incid�ncia de juros de mora e multa, aplicados na forma prevista nos arts. 510 a 513.

Art. 111. Para a regulariza��o da situa��o de segurado empregador rural, em rela��o �s
contribui��es sociais previdenci�rias devidas at� outubro de 1991, ser�o aplicadas as mesmas
regras estabelecidas no art. 108.
Par�grafo �nico. Os juros de mora de zero v�rgula cinco por cento ao m�s, capitalizados
anualmente, ser�o aplicados a partir do m�s de abril do ano do vencimento da respectiva
contribui��o anual.
<!ID891169-6>
Se��o III
Do Per�odo de Filia��o N�o-Obrigat�ria

Art. 112. Para indeniza��o de contribui��es sociais relativas a compet�ncias at� mar�o de 1995,
em que a atividade n�o exigia
filia��o obrigat�ria ao RGPS, ser� aplicado o disposto no art. 108, desde que a atividade tenha
passado a ser de filia��o obrigat�ria.

Art. 113. Para indeniza��o de contribui��es relativas a compet�ncias a partir de abril de 1995,
cujo exerc�cio da atividade remunerada passou a ser de filia��o obrigat�ria, tomar-se-� como



base de incid�ncia o valor do sal�rio-de-contribui��o correspondente ao do m�s anterior ao da
protocoliza��o do requerimento, apurado na forma do art. 109.
Par�grafo �nico. A contribui��o devida � apurada aplicando-se a al�quota de vinte por cento
sobre o sal�rio-de-contribui��o obtido na forma do caput, devendo ser acrescida de juros e multa
de mora aplicados na forma prevista nos arts. 510 a 513.
Se��o IV
Da Contagem Rec�proca

Art. 114. Para indeniza��o relativa ao exerc�cio de atividade remunerada para fins de contagem
rec�proca, correspondente a per�odo de filia��o obrigat�ria ou n�o, a base de incid�ncia das
contribui��es sociais previdenci�rias � a remunera��o do segurado na data da protocoliza��o do
requerimento, sobre a qual incidem as contribui��es para o regime pr�prio de previd�ncia social
a que estiver filiado, observados os limites m�nimo e m�ximo do sal�rio-decontribui��o,
estabelecidos nos ⁄⁄ 1… e 2… do art. 74.

Art. 115. Ser� apurada a contribui��o devida para fins de contagem rec�proca aplicando-se a
al�quota de vinte por cento sobre o sal�rio-de-contribui��o definido no art. 114, sobre a qual
incidir�o juros de mora de zero virgula cinco por cento ao m�s, capitalizados anualmente, e
multa de mora de dez por cento.
⁄ 1… O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, para compet�ncias a partir de abril de 1995.
⁄ 2… Para indeniza��o do tempo de servi�o prestado pelo trabalhador rural, em per�odo anterior
� compet�ncia novembro de 1991, aplica-se o disposto neste artigo.
Se��o V
Das Disposi��es Especiais

Art. 116. As contribui��es apuradas na forma dos arts. 108 a 115, dever�o ser recolhidas at� o
�ltimo dia �til do m�s do processamento do c�lculo ou ser objeto de acordo para pagamento
parcelado.

Art. 117. Comprovado o exerc�cio de atividade remunerada em per�odo de filia��o obrigat�ria e
n�o tendo sido efetuado o recolhimento das contribui��es apuradas, o segurado ser�
considerado inadimplente perante a Previd�ncia Social.
⁄ 1… As contribui��es n�o-alcan�adas pela decad�ncia ser�o objeto de constitui��o do cr�dito
previdenci�rio, que ser� lan�ado pelo Servi�o/Se��o/Setor de Fiscaliza��o da Ger�ncia-
Executiva, com base na planilha de c�lculo das contribui��es e informa��es cadastrais do
segurado.
⁄ 2… As contribui��es alcan�adas pela decad�ncia devem ser pagas, caso o segurado deseje
computar o tempo de contribui��o com vistas � concess�o de benef�cio, conforme previsto no ⁄
1… do art. 45 da Lei n… 8.212, de 1991.

Art. 118. Havendo interesse do segurado em regularizar as contribui��es relativas a per�odo j�
reconhecido, dever� ser solicitada atualiza��o dos c�lculos em requerimento devidamente
protocolizado na APS.
Par�grafo �nico. Para a atualiza��o de que trata o caput, dever� ser apurada nova base de
c�lculo, a partir da compet�ncia imediatamente anterior � da protocoliza��o do novo pedido, na
forma do disposto nos arts. 108 a 115, conforme o caso.

Art. 119. O requerente, segurado do RGPS ou servidor p�blico, poder�, a qualquer tempo,
desistir do reconhecimento de filia��o obrigat�ria � Previd�ncia Social, no todo ou em parte,
relativo ao per�odo alcan�ado pela decad�ncia, desde que as contribui��es n�o tenham sido
quitadas, vedada a restitui��o.
Par�grafo �nico. Caber� desist�ncia, tamb�m, para o reconhecimento de per�odo cuja filia��o
n�o era obrigat�ria ao RGPS, desde que as contribui��es n�o tenham sido quitadas, vedada a
restitui��o.

CAPŒTULO V



DO SALçRIO-MATERNIDADE

Art. 120. Sal�rio-maternidade � o benef�cio devido � segurada da Previd�ncia Social em fun��o
do parto, de aborto n�ocriminoso, da ado��o ou da guarda judicial obtida para fins de ado��o de
crian�a e corresponde ao valor do �ltimo sal�rio-de-contribui��o da segurada, pago pelo per�odo
estabelecido em lei, conforme o motivo da licen�a.
Par�grafo �nico. O sal�rio-maternidade da segurada que adotar ou obter guarda judicial para
fins de ado��o de crian�a, � devido a partir de 16 de abril de 2002.
Se��o I
Das Contribui��es Incidentes Sobre o Sal�rio-Maternidade

Art. 121. Sobre o sal�rio-maternidade incidem as contribui��es sociais previdenci�rias de que
tratam os arts. 83, 85, 92, incisos I e II do art. 93, art. 94 e observado o disposto no ⁄ 3… do art.
406.
Se��o II
Da Responsabilidade pelo Pagamento do Benef�cio e da Arrecada��o da Contribui��o da
Segurada

Art. 122. O sal�rio-maternidade em fun��o da licen�a por parto ou aborto n�o-criminoso � pago
diretamente pela empresa ou pela equiparada, � segurada empregada.
⁄ 1… O sal�rio-maternidade pago pela empresa ou equiparada, inclusive a parcela do d�cimo-
terceiro sal�rio correspondente ao per�odo da licen�a, poder� ser deduzido quando do
pagamento das contribui��es sociais previdenci�rias devidas, exceto das destinadas a outras
entidades e fundos.
⁄ 2… Para fins da dedu��o de que trata o ⁄ 1…, proceder-se-� da seguinte forma:
a) a remunera��o correspondente ao d�cimo-terceiro sal�rio dever� ser dividida por trinta;
b) o resultado da opera��o descrita na al�nea ÒaÓ dever� ser dividida pelo n�mero de meses
considerados no c�lculo da remunera��o do d�cimo-terceiro;
c) a parcela referente ao d�cimo-terceiro sal�rio proporcional ao per�odo de licen�a maternidade
corresponde ao produto da multiplica��o do resultado da opera��o descrita na al�nea ÒbÓ pelo
n�mero de dias de gozo de licen�a-maternidade no ano.
⁄ 3… Na hip�tese da remunera��o mensal da gestante ser superior ao limite m�ximo do sal�rio-
de-contribui��o, para obten��o do valor a deduzir, tomar-se-� como base de c�lculo o valor
m�ximo do sal�rio-de-contribui��o vigente, procedendo-se na forma do ⁄ 2….
⁄ 4… No per�odo de 29 de novembro de 1999 a 31 de agosto de 2003, competia ao INSS o
pagamento do sal�rio-maternidade devido � segurada empregada, desde que requerido at� 31
de agosto de 2003, observados os seguintes procedimentos:
I - as contribui��es sociais relativas ao sal�rio-maternidade de responsabilidade da empresa
deviam ser recolhidas juntamente com as demais contribui��es devidas por esta no prazo
previsto no art. 102, caso n�o tenham sido recolhidas, dever� ser feito o recolhimento em atraso;
II - a empresa era respons�vel pela arrecada��o e pelo recolhimento da contribui��o da
segurada empregada, relativamente aos dias trabalhados no in�cio e no t�rmino da licen�a-
maternidade, mediante a aplica��o da al�quota correspondente � remunera��o mensal integral
da segurada, respeitado o limite m�ximo do sal�rio-de-contribui��o;
III - quando a remunera��o paga pela empresa, proporcional aos dias trabalhados no m�s de
in�cio da licen�a, e o sal�rio-debenef�cio, proporcional aos dias de licen�a-maternidade no m�s
do fim da licen�a, correspondiam ao limite m�ximo do sal�rio-de-contribui��o, a
responsabilidade pelo desconto, previsto no inciso II, era da empresa em rela��o aos dias
trabalhados no in�cio da licen�a e do INSS em rela��o aos dias de licen�a no final.

Art. 123. O sal�rio-maternidade � pago diretamente pelo INSS � segurada empregada que
adotar ou obtiver guarda judicial para fins de ado��o.
Par�grafo �nico. Na hip�tese do caput, a contribui��o da segurada ser� arrecadada pelo INSS,
mediante desconto no pagamento do benef�cio, observado o limite m�ximo do sal�rio-de-
contribui��o.



Art. 124. O sal�rio-maternidade � pago diretamente pelo INSS �s seguradas trabalhadora
avulsa, empregada dom�stica, contribuinte individual, segurada especial e facultativa.
⁄ 1… A contribui��o referente aos meses do in�cio e do t�rmino da licen�a-maternidade dever�
ser recolhida pela segurada contribuinte individual, observado que:
I - a contribui��o ser� calculada sobre o seu sal�rio-decontribui��o integral, n�o sendo
descontada qualquer parcela a este t�tulo pelo INSS;
II - o sal�rio-de-contribui��o integral corresponde � soma da remunera��o auferida pela
segurada no exerc�cio de atividade por conta pr�pria ou pelos servi�os prestados a empresas,
correspondente aos dias trabalhados, com a parcela recebida a t�tulo de sal�riomaternidade,
correspondente aos dias de licen�a, observados os limites m�nimo e m�ximo do sal�rio-de-
contribui��o e as al�quotas previstas no art. 85;
III - a contribui��o referente � remunera��o por servi�os prestados � empresas ser� descontada
pelas empresas contratantes dos servi�os.
⁄ 2… A contribui��o referente aos meses do in�cio e do t�rmino da licen�a-maternidade dever�
ser recolhida pela segurada facultativa, calculada sobre o seu sal�rio-de-contribui��o integral,
correspondente ao �ltimo sal�rio-de-contribui��o sobre o qual foi recolhida contribui��o �
Previd�ncia Social, n�o sendo descontada qualquer parcela a este t�tulo pelo INSS.
⁄ 3… O recolhimento da contribui��o social previdenci�ria da trabalhadora avulsa, incidente sobre
o sal�rio-maternidade, segue as regras dispostas nos incisos II e III do ⁄ 4… do art. 122.

Art. 125. A apura��o e a forma de recolhimento da contribui��o social previdenci�ria a cargo da
segurada relativa � parcela do d�cimo-terceiro sal�rio proporcional aos meses de sal�rio-
maternidade, segue a regra estabelecida no art. 129.

Art. 126. A empresa dever� manter arquivados, durante dez anos, os comprovantes de
pagamento do sal�rio-maternidade e os correspondentes atestados m�dicos ou certid�es de
nascimento, � disposi��o da fiscaliza��o do INSS.
Par�grafo �nico. A segurada empregada dever� dar quita��o � empresa do recebimento do
sal�rio-maternidade, de modo que o pagamento do benef�cio fique plena e claramente
caracterizado. <!ID891169-6>

CAPŒTULO VI
DO D�CIMO-TERCEIRO SALçRIO

Art. 127. D�cimo-terceiro sal�rio � a gratifica��o natalina paga pelo empregador ao segurado
empregado, inclusive o dom�stico, e pelo tomador dos servi�os ao trabalhador avulso.
Par�grafo �nico. A gratifica��o corresponde a um doze avos da remunera��o devida em
dezembro, por m�s de servi�o no ano correspondente ou fra��o igual ou superior a quinze dias
de trabalho.
Se��o I
Das Contribui��es Incidentes Sobre o D�cimo-Terceiro Sal�rio

Art. 128. O d�cimo-terceiro sal�rio integra o sal�rio-de-contribui��o, sendo devidas as
contribui��es sociais quando do pagamento ou cr�dito da �ltima parcela ou na rescis�o de
contrato de trabalho.
⁄ 1… Sobre o valor total do d�cimo-terceiro sal�rio pago, devido ou creditado ao segurado
empregado, inclusive o dom�stico e trabalhador avulso, incidem as contribui��es de que trata o
art. 83, os incisos I e II do art. 93, art. 94 e observado o disposto no ⁄ 3… do art. 406.
⁄ 2… As contribui��es incidem sobre o valor bruto da gratifica��o, sem a compensa��o dos
adiantamentos pagos.
⁄ 3… N�o incidem contribui��es sobre a parcela do d�cimoterceiro sal�rio correspondente ao
per�odo do aviso pr�vio indenizado, pago ou creditado na rescis�o do contrato de trabalho.

Art. 129. A contribui��o social previdenci�ria dos segurados empregado, empregado dom�stico
e trabalhador avulso, incidente sobre o d�cimo-terceiro sal�rio, � calculada mediante a
aplica��o, em



separado da remunera��o do m�s, da al�quota de oito, nove ou onze por cento, de acordo com a
faixa salarial constante da tabela publicada periodicamente pelo MPS, observados os limites
m�nimo e m�ximo do sal�rio-de-contribui��o e o disposto no ⁄ 2… do art. 83 e no par�grafo �nico
do art. 84.
Par�grafo �nico. A contribui��o social previdenci�ria da segurada relativa � parcela do d�cimo-
terceiro proporcional aos meses de sal�rio-maternidade, ainda que este seja pago pelo INSS, �
descontada pela empresa ou empregador dom�stico quando do pagamento da segunda parcela
do d�cimo-terceiro sal�rio, ou na rescis�o de contrato de trabalho, incidindo sobre o valor total
do d�cimo terceiro sal�rio recebido.
Se��o II

Dos Prazos de Vencimento

Art. 130. O vencimento do prazo de pagamento das contribui��es sociais incidentes sobre o
d�cimo-terceiro sal�rio, exceto no caso de rescis�o, dar-se-� no dia vinte de dezembro,
antecipando-se o prazo para o dia �til imediatamente anterior se n�o houver expediente
banc�rio neste dia.
Par�grafo �nico. Havendo pagamento de remunera��o vari�vel em dezembro, o pagamento das
contribui��es referentes ao ajuste do valor do d�cimo-terceiro sal�rio deve ocorrer no
documento de arrecada��o da compet�ncia dezembro, considerando-se para apura��o da
al�quota da contribui��o do segurado o valor total do d�cimo-terceiro sal�rio.

Art. 131. Na rescis�o de contrato de trabalho, inclusive naquela ocorrida no m�s de dezembro,
em que haja pagamento de parcela de d�cimo-terceiro sal�rio, as contribui��es devidas devem
ser recolhidas at� o dia dois do m�s seguinte ao da rescis�o, prorrogando-se o vencimento para
o dia �til subseq�ente quando n�o houver expediente banc�rio no dia dois.

Art. 132. As contribui��es sociais incidentes sobre a parcela do d�cimo-terceiro sal�rio,
proporcional aos meses de sal�rio-maternidade, inclusive nos casos em que o beneficio seja
pago diretamente pelo INSS � segurada, devem ser recolhidas pela empresa ou empregador
dom�stico, juntamente com as contribui��es relativas ao d�cimo-terceiro sal�rio do ano em que
o benef�cio foi pago, observado o disposto nos arts. 130 e 131, conforme o caso.
Se��o III
Das Disposi��es Especiais

Art. 133. Para o recolhimento das contribui��es sociais incidentes sobre o d�cimo-terceiro
sal�rio, dever�o ser informados, no documento de arrecada��o, a compet�ncia treze e o ano a
que se referir, exceto no caso de d�cimo-terceiro sal�rio pago em rescis�o de contrato de
trabalho, cuja compet�ncia ser� a do m�s da rescis�o.

CAPŒTULO VII
DA RECLAMATîRIA TRABALHISTA

Art. 134. A reclamat�ria trabalhista � a a��o judicial que visa a resgatar direitos decorrentes de
contrato de trabalho, expressa ou tacitamente celebrado entre duas ou mais partes, e se inicia
com a formaliza��o do processo na Justi�a do Trabalho, movido pelo trabalhador contra a
empresa ou equiparada a empresa ou empregador dom�stico a quem haja prestado servi�os.

Art. 135. Decorrem cr�ditos previdenci�rios das decis�es proferidas pelos Juizes e Tribunais do
Trabalho que:
I - condenem o empregador ou tomador de servi�os ao pagamento de remunera��es devidas ao
trabalhador, por direito decorrente dos servi�os prestados ou de disposi��o especial de lei;
II - reconhe�am a exist�ncia de v�nculo empregat�cio entre as partes, declarando a presta��o de
servi�os de natureza n�o-eventual, pelo empregado ao empregador, sob a depend�ncia deste e



mediante remunera��o devida, ainda que j� paga � �poca, no todo ou em parte, e determinando
o respectivo registro em CTPS;
III - homologuem acordo celebrado entre as partes antes do julgamento da reclamat�ria
trabalhista, pelo qual fique convencionado o pagamento de parcelas com incid�ncia de
contribui��es sociais para quita��o dos pedidos que a originaram, ou o reconhecimento de
v�nculo empregat�cio em per�odo determinado, com anota��o do mesmo em CTPS.
Se��o I
Dos Procedimentos e îrg�os Competentes

Art. 136. Ser�o adotados os seguintes procedimentos de fiscaliza��o quanto �s contribui��es
sociais incidentes sobre os fatos geradores reconhecidos por senten�a proferida em
reclamat�ria trabalhista:
I - nas decis�es cognitivas ou homologat�rias cumpridas ou cuja execu��o se tenha iniciado at�
15 de dezembro de 1998, data anterior ao in�cio da vig�ncia da Emenda Constitucional n… 20, o
Auditor-Fiscal da Previd�ncia Social (AFPS), durante a Auditoria-Fiscal, ao constatar o n�o-
recolhimento das contribui��es sociais devidas ou o recolhimento inferior ao devido, dever�
apurar e lan�ar os cr�ditos correspondentes;
II - nas decis�es cognitivas ou homologat�rias cumpridas ou cuja execu��o se tenha iniciado a
partir de 16 de dezembro de 1998, � de compet�ncia da Justi�a do Trabalho promover de of�cio
a execu��o das contribui��es sociais, devendo a fiscaliza��o abster-se de lan�ar qualquer
d�bito que porventura verificar em a��o fiscal.
⁄ 1… A fiscaliza��o poder�, contudo, efetuar o lan�amento quando o Juiz do Trabalho se
considerar incompetente para a execu��o das contribui��es destinadas a outras entidades e
fundos nos termos do art. 94 da Lei n… 8.212, de 1991.
⁄ 2… O disposto no inciso II do caput n�o implica dispensa do cumprimento, pelo sujeito passivo,
das obriga��es acess�rias previstas na legisla��o previdenci�ria.

Art. 137. Nos termos do ⁄ 3… do art. 114 da Constitui��o Federal e da Lei n… 10.035, de 25 de
outubro de 2.000, � Justi�a do Trabalho ficaram atribu�das as seguintes compet�ncias:
I - apurar, com o aux�lio de �rg�o auxiliar da Justi�a ou perito, se necess�rio, o valor do cr�dito
previdenci�rio decorrente de fatos ou direitos reconhecidos por suas decis�es;
II - promover de of�cio a execu��o do cr�dito previdenci�rio e determinar, quando for o caso, a
reten��o e o recolhimento de contribui��es incidentes sobre valores depositados � sua ordem;
III - cientificar o INSS da homologa��o de acordo ou de senten�a proferida l�quida;
IV - intimar o INSS para manifestar-se sobre os c�lculos de liquida��o, quando neles estiver
abrangido o c�lculo do cr�dito previdenci�rio.
Par�grafo �nico. A Justi�a do Trabalho, mediante conv�nio de coopera��o t�cnica com o INSS,
poder� servir-se de sistema informatizado de Execu��o Fiscal Trabalhista para a execu��o das
opera��es a que se referem os incisos I e II do caput.

Art. 138. Compete ao INSS, por interm�dio de sua Procuradoria Federal Especializada (PFE):
I - quando cientificado na forma do inciso III do art. 137, verificar os termos da decis�o judicial e,
em face dela interpor recurso quanto ao c�lculo das contribui��es sociais, nos casos em que
cab�vel;
II - quando intimado na forma do inciso IV do artigo 137, manifestar-se no prazo legal acerca dos
c�lculos das contribui��es sociais existentes nos autos e, quando incorretos estes, apresentar a
apura��o correta do cr�dito previdenci�rio.
⁄ 1… Na hip�tese do inciso II, quando for imposs�vel a apura��o correta do cr�dito previdenci�rio
e a cr�tica dos c�lculos efetuados, por absoluta defici�ncia dos dados existentes nos autos, a
PFE dever� requerer a retifica��o dos valores apresentados ou a reapresenta��o dos c�lculos
por quem os haja elaborado, apontando as falhas existentes e os motivos de impossibilidade da
apura��o.
⁄ 2… A PFE contar� com o apoio do Servi�o ou Se��o de Fiscaliza��o da Ger�ncia-Executiva:
I - atuante na circunscri��o do foro em que tramita o processo trabalhista, para a verifica��o e
eventual retifica��o dos c�lculos das contribui��es sociais;



II - circunscricionante do estabelecimento centralizador da empresa ou do domic�lio do
contribuinte individual executados, para a presta��o de informa��es necess�rias para viabilizar a
apura��o e a execu��o efetiva das contribui��es sociais.
Se��o II
Da Verifica��o dos Fatos Geradores e Apura��o dos Cr�ditos

Art. 139. Na reclamat�ria trabalhista, as contribui��es sociais incidir�o sobre as verbas
remunerat�rias:
I - a que seja condenada a reclamada por senten�a;
II - reconhecidas em acordo homologado na a��o judicial;
III - pagas, devidas ou creditadas referentes ao per�odo sobre o qual tenha sido reconhecido o
v�nculo.

Art. 140. Ser�o adotadas como bases de c�lculo:
I - quanto �s remunera��es objeto da condena��o, os valores das parcelas remunerat�rias
consignados nos c�lculos homologados de liq�ida��o de senten�a;
II - quanto �s remunera��es objeto de acordo conciliat�rio:
a) os valores das parcelas discriminadas como remunerat�rias em acordo homologado ou,
inexistindo estes;
b) o valor total consignado nos c�lculos ou estabelecido no acordo.
III - quanto ao v�nculo empregat�cio reconhecido, obedecida a seguinte ordem:
a) os valores mensais de remunera��o do segurado empregado, quando conhecidos;
b) os valores mensais de remunera��o pagos contemporaneamente a outro empregado de
categoria ou fun��o equivalente ou semelhante;
c) o valor do piso salarial, legal ou normativo da respectiva categoria profissional, vigente �
�poca;
d) quando inexistente qualquer outro crit�rio, o valor do sal�rio m�nimo vigente � �poca.
⁄ 1… Ser�o somados, para fins de composi��o da base de c�lculo, os valores indicados nos
incisos I e III do caput, quando referentes �s mesmas compet�ncias.
⁄ 2… A base de c�lculo das contribui��es sociais a cargo do contratante n�o est� sujeita a
qualquer limita��o e para a sua apura��o dever�o ser exclu�das apenas as parcelas que n�o
integram a remunera��o.
⁄ 3… As contribui��es sociais a cargo do segurado empregado ser�o apuradas da seguinte
forma:
I - as remunera��es objeto da reclamat�ria trabalhista ser�o somadas ao sal�rio-de-contribui��o
recebido � �poca, em cada compet�ncia;
II - com base no total obtido, fixar-se-� a al�quota e calcular-se-� a contribui��o incidente,
respeitado o limite m�ximo do sal�riode-contribui��o vigente � �poca;
III - a contribui��o a cargo do segurado ser� descontada, desde que comprovado o seu
recolhimento pelo empregador.
⁄ 4… Na compet�ncia em que ficar comprovado o desconto da contribui��o a cargo do segurado
empregado, sobre o limite m�ximo do sal�rio-de-contribui��o, deste n�o ser� descontada
qualquer contribui��o adicional incidente sobre a parcela mensal da senten�a ou acordo.
⁄ 5… Cabe ao contratante comprovar o desconto e o recolhimento da contribui��o do segurado
empregado reclamante anteriormente realizados.
⁄ 6… Quando a reclamat�ria trabalhista findar em acordo conciliat�rio ou em senten�a, pelo qual
n�o se reconhe�a qualquer v�nculo empregat�cio entre as partes, o valor total pago ao
reclamante ser� considerado base de c�lculo para a incid�ncia das contribui��es sociais:
I - devidas pela empresa ou equiparada sobre as remunera��es pagas ou creditadas a
contribuinte individual que lhe prestou servi�os;
II - devidas pelo contribuinte individual prestador de servi�os, observado o disposto no inciso III
do art. 99 e no art. 100.
⁄ 7… Na hip�tese de n�o-reconhecimento de v�nculo, dever� a empresa ou a equiparada, no
pagamento das verbas definidas em acordo ou em senten�a, reter a contribui��o devida pelo
segurado contribuinte individual prestador do servi�o e recolh�-la juntamente com a contribui��o
a seu cargo, conforme disposto no art. 4… da Lei n… 10.666, de 2003.



⁄ 8… N�o havendo a reten��o da contribui��o na forma do ⁄ 7…, o contratante de servi�os �
respons�vel pelo pagamento da referida contribui��o, conforme previsto no art. 100.

Art. 141. Ser�o adotadas as compet�ncias dos meses em que foram prestados os servi�os pelos
quais a remunera��o � devida, ou dos abrangidos pelo reconhecimento do v�nculo empregat�cio,
quando consignados nos c�lculos de liquida��o ou nos termos do acordo.
Par�grafo �nico. Quando, nos c�lculos de liquida��o de senten�a ou nos termos do acordo, a
base de c�lculo das contribui��es ociais n�o estiver relacionada, m�s a m�s, ao per�odo
espec�fico da presta��o de servi�os geradora daquela remunera��o, as parcelas remunerat�rias
ser�o rateadas, dividindo-se seu valor pelo n�mero de meses do per�odo indicado na senten�a
ou no acordo, ou, na falta desta indica��o, do per�odo indicado pelo reclamante na inicial,
respeitados os termos inicial e final do v�nculo empregat�cio anotado em CTPS ou judicialmente
reconhecido na reclamat�ria trabalhista.

Art. 142. Ser�o adotadas as al�quotas, crit�rios de atualiza��o monet�ria, taxas de juros de mora
e valores de multas vigentes � �poca das compet�ncias apuradas na forma do art. 141.

Art. 143. Os fatos geradores de contribui��es sociais decorrentes de reclamat�ria trabalhista
dever�o ser informadas em GFIP, conforme orienta��es do Manual da GFIP, e as
correspondentes contribui��es sociais dever�o ser recolhidas em documento de arrecada��o
identificado com c�digo de pagamento espec�fico para esse fim, conforme rela��o constante do
Anexo I.
Par�grafo �nico. Se o valor total das contribui��es apuradas em reclamat�ria trabalhista for
inferior ao m�nimo estabelecido pelo INSS para recolhimento em documento de arrecada��o da
Previd�ncia Social, este dever� ser recolhido juntamente com as demais contribui��es devidas
pelo sujeito passivo no m�s de compet�ncia, sem preju�zo da conclus�o do processo.

Art. 144. As contribui��es sociais previdenci�rias incidentes sobre os honor�rios pagos a peritos
ou advogados nomeados pela justi�a, decorrentes de sua atua��o em a��es judiciais, n�o
integram a cobran�a de of�cio realizada pela justi�a trabalhista, devendo ser diretamente
recolhidas pelo sujeito passivo, observadas as disposi��es dos incisos III e IV do art. 93 e do
inciso III do art. 99.
Se��o III
Das Comiss�es de Concilia��o Pr�via

Art. 145. Comiss�es de Concilia��o Pr�via s�o aquelas institu�das na forma da Lei n… 9.958, de
12 de janeiro de 2000, no �mbito da empresa ou do sindicato representativo da categoria,
podendo ser constitu�das por grupos de empresas ou ter car�ter intersindical, com o objetivo de
promover a concilia��o preventiva do ajuizamento de demandas de natureza trabalhista.
⁄ 1… Havendo concilia��o resultante da media��o pela Comiss�o de Concilia��o Pr�via, dever�o
ser recolhidas as contribui��es sociais incidentes sobre as remunera��es cujo pagamento seja
estipulado, bem como sobre os per�odos de presta��o de servi�os em rela��o aos quais se
reconhe�a o v�nculo empregat�cio, observado o seguinte:
I - as contribui��es sociais ser�o apuradas pelos mesmos crit�rios previstos para os acordos
celebrados entre as partes em reclamat�rias trabalhistas, conforme a Se��o II deste Cap�tulo;
II - o recolhimento ser� efetuado utilizando-se o mesmo c�digo de pagamento espec�fico para as
contribui��es sociais devidas em reclamat�rias trabalhistas, conforme previsto no Anexo I.
⁄ 2… N�o sendo recolhidas espontaneamente as contribui��es devidas, o INSS apurar� e
constituir� o cr�dito nas formas previstas no Cap�tulo I do T�tulo VIII.

CAPŒTULO VIII
DAS OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS
Se��o I
Das Contribui��es Devidas a Outras Entidades e Fundos



Art. 146. As contribui��es destinadas a outras entidades e fundos incidem sobre a mesma base
de c�lculo utilizada para o c�lculo das contribui��es devidas � Previd�ncia Social, sendo
devidas:
I - pela empresa ou equiparada em rela��o a segurados empregados e trabalhadores avulsos
que lhe prestam servi�os;
II - pelo transportador aut�nomo de ve�culo rodovi�rio;
III - pelo segurado especial, pelo produtor rural, pessoa f�sica e jur�dica, e pela agroind�stria em
rela��o � comercializa��o da produ��o rural.
⁄ 1… As entidades e fundos para os quais o sujeito passivo dever� contribuir s�o definidas em
fun��o de sua atividade econ�mica e as respectivas al�quotas s�o identificadas mediante o
enquadramento desta na Tabela de Al�quotas por C�digos FPAS, prevista no Anexo II.
⁄ 2… O enquadramento na Tabela de Al�quotas por C�digos FPAS, prevista no Anexo II, �
efetuado pelo sujeito passivo de acordo com cada atividade econ�mica por ele exercida.

Art. 147. N�o incidem contribui��es destinadas a outras entidades e fundos sobre a
remunera��o paga, devida ou creditada ao brasileiro contratado no Brasil para trabalhar em
empresa no exterior, conforme disposto no art. 11 da Lei n… 7.064, de 6 de dezembro de 1982.
Par�grafo �nico. Para fins de n�o-incid�ncia prevista no caput, o sujeito passivo dever� prestar
suas informa��es na GFIP com a identifica��o do c�digo FPAS 582, conforme Tabela de
C�digos FPAS, prevista no Anexo II.
Se��o II
Da Arrecada��o para Outras entidades e fundos

Art. 148. Compete ao INSS, nos termos do art. 94 da Lei … 8.212 de 1991, arrecadar e fiscalizar
as contribui��es devidas �s outras entidades e fundos, conforme al�quotas discriminadas na
Tabela de Al�quotas por C�digos FPAS.
⁄ 1… O recolhimento dessas contribui��es deve ser efetuado juntamente com as contribui��es
devidas pelo sujeito passivo � Previd�ncia Social.
⁄ 2… As contribui��es devidas a outras entidades e fundos podem ser recolhidas diretamente �
respectiva entidade e fundo, mediante celebra��o de conv�nio.
⁄ 3… Havendo enquadramento incorreto na Tabela de C�digos FPAS, prevista no Anexo II, o
INSS, por meio de sua fiscaliza��o, far� a revis�o do enquadramento efetuado pelo sujeito
passivo, observadas as atividades por ele exercidas.
⁄ 4… O sujeito passivo ser� cientificado do reenquadramento de que trata o ⁄ 3…, havendo ou n�o
lan�amento de d�bito sob o novo c�digo correspondente � entidade e ao fundo para o qual deve
contribuir, para, caso queira, no prazo de quinze dias, apresentar defesa contra o
reenquadramento ou o lan�amento, conforme o caso.
⁄ 5… Na hip�tese de enquadramento incorreto, ser� emitida Representa��o Administrativa,
prevista no art. 633, com o objetivo de comunicar a ocorr�ncia �s entidades ou fundos que, de
acordo com as atividades econ�micas desenvolvidas pelo sujeito passivo, s�o as destinat�rias
das contribui��es.

CAPŒTULO IX
DA RETEN�ÌO
Se��o I
Da Obriga��o Principal da Reten��o

Art. 149. A empresa contratante de servi�os prestados mediante cess�o de m�o-de-obra ou
empreitada, inclusive em regime de trabalho tempor�rio, a partir da compet�ncia fevereiro de
1999, dever� reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
presta��o de servi�os e recolher � Previd�ncia Social a import�ncia retida, em documento de
arrecada��o identificado com a denomina��o social e o CNPJ da empresa contratada,
observado o disposto no art. 100.
Par�grafo �nico. Os valores pagos a t�tulo de adiantamento dever�o integrar a base de c�lculo
da reten��o por ocasi�o do faturamento dos servi�os prestados.



Art. 150. O valor retido deve ser compensado pela empresa contratada com as contribui��es
devidas � Previd�ncia Social, na forma prevista no Cap�tulo II, do T�tulo III.

Art. 151. A empresa optante pelo SIMPLES que prestar servi�os mediante cess�o de m�o-de-
obra ou empreitada, est� sujeita � reten��o sobre o valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do
recibo de presta��o de servi�os emitido.
Par�grafo �nico. O disposto no caput n�o se aplica no per�odo de 1… de janeiro de 2000 a 31 de
agosto de 2002.
Se��o II
Da Cess�o de M�o-de-Obra e da Empreitada

Art. 152. Cess�o de m�o-de-obra � a coloca��o � disposi��o
da empresa contratante, em suas depend�ncias ou nas de terceiros, de
trabalhadores que realizem servi�os cont�nuos, relacionados ou n�o
com sua atividade fim, quaisquer que sejam a natureza e a forma de
contrata��o, inclusive por meio de trabalho tempor�rio na forma da
Lei n… 6.019, de 1974.
⁄ 1… Depend�ncias de terceiros s�o aquelas indicadas pela
empresa contratante, que n�o sejam as suas pr�prias e que n�o perten�am
� empresa prestadora dos servi�os.
⁄ 2… Servi�os cont�nuos s�o aqueles que constituem necessidade
permanente da contratante, que se repetem peri�dica ou sistematicamente,
ligados ou n�o a sua atividade fim, ainda que sua
execu��o seja realizada de forma intermitente ou por diferentes trabalhadores.
⁄ 3… Por coloca��o � disposi��o da empresa contratante entende-
se a cess�o do trabalhador, em car�ter n�o-eventual, respeitados
os limites do contrato.

Art. 153. Empreitada � a execu��o, contratualmente estabelecida, de tarefa, de obra ou de
servi�o, por pre�o ajustado, com ou sem fornecimento de material ou uso de equipamentos, que
podem ou n�o ser utilizados, realizada nas depend�ncias da empresa contratante, nas de
terceiros ou nas da empresa contratada, tendo como objeto um resultado pretendido.
Se��o III
Dos Servi�os Sujeitos � Reten��o

Art. 154. Estar�o sujeitos � reten��o, se contratados mediante cess�o de m�o-de-obra ou
empreitada, os servi�os de:
I - limpeza, conserva��o ou zeladoria, que se constituam em varri��o, lavagem, enceramento,
desinfec��o, desentupimento, dedetiza��o ou em outros servi�os destinados a manter a higiene,
o asseio ou a conserva��o de praias, jardins, rodovias, monumentos, edifica��es, instala��es,
depend�ncias, logradouros, vias p�blicas, p�tios ou de �reas de uso comum;
II - vigil�ncia ou seguran�a, que tenham por finalidade a garantia da integridade f�sica de
pessoas ou a preserva��o de bens patrimoniais;
III - constru��o civil, que envolvam a constru��o, a demoli��o, a reforma ou o acr�scimo de
edifica��es ou de qualquer benfeitoria agregada ao solo ou ao subsolo ou obras
complementares que se integrem a esse conjunto, tais como a repara��o de jardins ou passeios,
a coloca��o de grades ou de instrumentos de recrea��o, de urbaniza��o ou de sinaliza��o de
rodovias ou de vias p�blicas;
IV - natureza rural, que se constituam em desmatamento, lenhamento, ara��o ou gradeamento,
capina, coloca��o ou repara��o de cercas, irriga��o, aduba��o, controle de pragas ou de ervas
daninhas, plantio, colheita, lavagem, limpeza, manejo de animais, tosquia, insemina��o,
castra��o, marca��o, ordenhamento, embalagem ou extra��o de produtos de origem animal ou
vegetal, bem como a industrializa��o rudimentar definida no inciso V do art. 247;
V - digita��o, que compreendam a inser��o de dados em meio informatizado por opera��o de
teclados ou de similares;



VI - prepara��o de dados para processamento, executados com vistas a viabilizar ou a facilitar o
processamento de informa��es, tais como o escaneamento manual ou a leitura �tica.

Art. 155. Estar�o sujeitos � reten��o, se contratados mediante cess�o de m�o-de-obra, os
servi�os de:
I - acabamento, que envolvam a conclus�o, o preparo final
ou a incorpora��o das �ltimas partes ou dos componentes de produtos, para o fim de coloc�-los
em condi��o de uso;
II - embalagem, relacionados com o preparo de produtos ou de mercadorias visando �
preserva��o ou � conserva��o de suas caracter�sticas para transporte ou guarda;
III - acondicionamento, compreendendo os servi�os envolvidos no processo de coloca��o
ordenada dos produtos quando do seu armazenamento ou transporte, a exemplo de sua
coloca��o em palets, empilhamento, amarra��o, entre outros;
IV - cobran�a, que objetivem o recebimento de quaisquer valores devidos � empresa
contratante, ainda que executados periodicamente;
V - coleta ou reciclagem de lixo ou de res�duos, que envolvam a busca, o transporte, a
separa��o, o tratamento ou a transforma��o de materiais inserv�veis ou resultantes de
processos produtivos, exceto quando realizados com a utiliza��o de equipamentos tipo
containers ou ca�ambas estacion�rias;
VI - copa, que envolvam a prepara��o, o manuseio e a distribui��o de todo ou de qualquer
produto aliment�cio;
VII - hotelaria, que concorram para o atendimento ao h�spede em hotel, pousada, paciente em
hospital, cl�nica ou em outros estabelecimentos do g�nero;
VIII - corte ou liga��o de servi�os p�blicos, que tenham como objetivo a interrup��o ou a
conex�o do fornecimento de �gua, de esgoto, de energia el�trica, de g�s ou de
telecomunica��es;
IX - distribui��o, que se constituam em entrega, em locais predeterminados, ainda que em via
p�blica, de bebidas, de alimentos, de discos, de panfletos, de peri�dicos, de jornais, de revistas
ou de amostras, entre outros produtos, mesmo que distribu�dos no mesmo per�odo a v�rios
contratantes;
X - treinamento e ensino assim considerado o conjunto de servi�os envolvidos na transmiss�o
de conhecimentos para a instru��o ou para a capacita��o de pessoas;
XI - entrega de contas e de documentos, que tenham como finalidade fazer chegar ao
destinat�rio documentos diversos tais como conta de �gua, conta de energia el�trica, conta de
telefone, boleto de
cobran�a, cart�o de cr�dito, mala direta ou similares;
XII - liga��o de medidores, que tenham por objeto a instala��o de equipamentos destinados a
aferir o consumo ou a utiliza��o de determinado produto ou servi�o;
XIII - leitura de medidores, aqueles executados, periodicamente, para a coleta das informa��es
aferidas por esses equipamentos, tais como a velocidade (radar), consumo de �gua, de g�s ou
de energia el�trica;
XIV - manuten��o de instala��es, de m�quinas ou de equipamentos, quando indispens�veis ao
seu funcionamento regular e
permanente e desde que mantida equipe � disposi��o da contratante;
XV - montagem, que envolvam a reuni�o sistem�tica, conforme disposi��o predeterminada em
processo industrial ou artesanal, das pe�as de um dispositivo, de um mecanismo ou de qualquer
objeto, de modo que possa funcionar ou atingir o fim a que se destina;
XVI - opera��o de m�quinas, de equipamentos e de ve�culos relacionados com a sua
movimenta��o ou funcionamento envolvendo servi�os do tipo manobra de ve�culo, opera��o de
guindaste, painel eletro-eletr�nico, trator, colheitadeira, moenda, empilhadeira ou caminh�o fora-
de-estrada;
XVII - opera��o de ped�gio ou de terminal de transporte, que envolvam a manuten��o, a
conserva��o, a limpeza ou o aparelhamento de terminal de passageiros terrestre, a�reo ou
aqu�tico, de rodovia, de via p�blica, e que envolvam servi�os prestados diretamente aos
usu�rios;



XVIII - opera��o de transporte de passageiros, inclusive nos casos de concess�o ou de
subconcess�o, envolvendo o deslocamento de pessoas por meio terrestre, aqu�tico ou a�reo;
XIX - portaria, recep��o ou ascensorista, realizados com vistas ao ordenamento ou ao controle
do tr�nsito de pessoas em locais de acesso p�blico ou � distribui��o de encomendas ou de
documentos;
XX - recep��o, triagem ou movimenta��o, relacionados ao recebimento, � contagem, �
confer�ncia, � sele��o ou ao remanejamento de materiais;
XXI - promo��o de vendas ou de eventos, que tenham por finalidade colocar em evid�ncia as
qualidades de produtos ou a realiza��o de shows, de feiras, de conven��es, de rodeios, de
festas ou de jogos;
XXII - secretaria e expediente, quando relacionados com o desempenho de rotinas
administrativas;
XXIII - sa�de, quando prestados por empresas da �rea da sa�de e direcionados ao atendimento
de pacientes, tendo em vista avaliar, recuperar, manter ou melhorar o estado f�sico, mental ou
emocional desses pacientes;
XXIV - telefonia ou de telemarketing, que envolvam a opera��o de centrais ou de aparelhos
telef�nicos ou de tele-atendimento.

Art. 156. � exaustiva a rela��o dos servi�os relacionados nos arts. 154 e 155, conforme disposto
no ⁄ 2… do art. 219 do RPS.
Se��o IV
Da Dispensa da Reten��o

Art. 157. A contratante fica dispensada de efetuar a reten��o, quando:
I - o valor correspondente a onze por cento dos servi�os contidos em cada nota fiscal, fatura ou
recibo de presta��o de servi�os for inferior ao limite m�nimo estabelecido pelo INSS para
recolhimento em documento de arrecada��o;
II - a contratada n�o possuir empregados, o servi�o for prestado pessoalmente pelo titular ou
s�cio e o seu faturamento do m�s anterior for igual ou inferior a duas vezes o limite m�ximo do
sal�rio-de-contribui��o, cumulativamente;
III - a contrata��o envolver somente servi�os profissionais relativos ao exerc�cio de profiss�o
regulamentada por legisla��o federal, ou servi�os de treinamento e ensino definidos no inciso X
do art. 155, desde que prestados pessoalmente pelos s�cios, sem o concurso de empregados
ou outros contribuintes individuais.
⁄ 1… Para comprova��o dos requisitos previstos no inciso II do caput, a contratada apresentar� �
tomadora declara��o assinada por seu representante legal, sob as penas da lei, de que n�o
possui empregados e o seu faturamento no m�s anterior foi igual ou inferior a duas vezes o
limite m�ximo do sal�rio-de-contribui��o.
⁄ 2… Para comprova��o dos requisitos previstos no inciso III do caput, a contratada apresentar�
� tomadora declara��o assinada por seu representante legal, sob as penas da lei, de que o
servi�o foi prestado por s�cio da empresa, profissional de profiss�o regulamentada, ou, se for o
caso, profissional da �rea de treinamento e ensino, e sem o concurso de empregados ou outros
contribuintes individuais ou consignando o fato na nota fiscal, na fatura ou no recibo de
presta��o de servi�os.
⁄ 3… Para fins do disposto no inciso III do caput, s�o servi�os profissionais regulamentados pela
legisla��o federal, entre outros, os prestados por administradores, advogados, aeronautas,
aerovi�rios, agenciadores de propaganda, agr�nomos, arquitetos, arquivistas, assistentes
sociais, atu�rios, auxiliares de laborat�rio, bibliotec�rios, bi�logos, biom�dicos, cirurgi�es
dentistas, contabilistas, economistas dom�sticos, economistas, enfermeiros, engenheiros,
estat�sticos, farmac�uticos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudi�logos, ge�grafos,
ge�logos, guias de turismo, jornalistas profissionais, leiloeiros rurais, leiloeiros, massagistas,
m�dicos, meteorologistas, nutricionistas, psic�logos, publicit�rios, qu�micos, radialistas,
secret�rias, taqu�grafos, t�cnicos de arquivos, t�cnicos em biblioteconomia, t�cnicos em
radiologia e tecn�logos.
Se��o V
Da Apura��o da Base de C�lculo da Reten��o



Art. 158. Havendo previs�o contratual de fornecimento de material ou de utiliza��o de
equipamento pr�prio ou de terceiros, exceto o manual, para a execu��o dos servi�os, se os
valores de material ou equipamento estiverem estabelecidos no contrato, ainda que n�o
discriminados na nota fiscal, na fatura ou no recibo de presta��o de servi�os, a base de c�lculo
da reten��o ser� o valor dos servi�os estabelecidos em contrato, conforme previsto no ⁄ 7… do
art. 219 do RPS.
⁄ 1… O valor do material fornecido ao contratante ou o de loca��o de equipamento de terceiros,
utilizado na execu��o do servi�o, n�o poder� ser superior ao valor de aquisi��o ou de loca��o
para fins de apura��o da base de c�lculo da reten��o.
⁄ 2… O fornecimento de ferramentas, de autom�veis ou caminh�es utilizados no transporte de
materiais para o local da presta��o de servi�os, n�o ser� considerado como fornecimento de
equipamento.
⁄ 3… Compete � contratada a comprova��o dos valores de que trata o ⁄ 1… deste artigo, mediante
apresenta��o de documentos fiscais de aquisi��o do material ou contrato de loca��o de
equipamento.

Art. 159. Quando o fornecimento de material ou a utiliza��o de equipamento pr�prio ou de
terceiros, exceto o manual, estiver previsto em contrato, mas sem discrimina��o dos valores de
material ou equipamento, a base de c�lculo da reten��o corresponder�, no m�nimo, a:
I - cinq�enta por cento do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de presta��o de
servi�os;
II - trinta por cento do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de presta��o de servi�os
para os servi�os de transporte passageiros, cujas despesas de combust�vel e de manuten��o
dos ve�culos corram por conta da contratada;
III - sessenta e cinco por cento quando se referir � limpeza hospitalar e oitenta por cento, quando
se referir �s demais limpezas, aplicados sobre o valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de
presta��o de servi�os.
⁄ 1… Se a utiliza��o de equipamento for inerente � execu��o dos servi�os contratados, mas n�o
estiver prevista em contrato, a base de c�lculo da reten��o corresponder�, no m�nimo, a
cinq�enta por cento do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de presta��o de
servi�os, observando-se, no caso da presta��o de servi�os na �rea da constru��o civil, os
percentuais abaixo relacionados:
I - pavimenta��o asf�ltica: dez por cento;
II - terraplenagem, aterro sanit�rio e dragagem: quinze por cento;
III - obras de arte (pontes ou viadutos): quarenta e cinco por cento;
IV - drenagem: cinq�enta por cento;
V - demais servi�os realizados com a utiliza��o de equipamentos, exceto manuais: trinta e cinco
por cento.
⁄ 2… Quando na mesma nota fiscal, fatura ou recibo de presta��o de servi�os constar a
execu��o de mais de um dos servi�os referidos nos incisos I a V do ⁄ 1… deste artigo, cujos
valores n�o constem individualmente discriminados na nota fiscal, na fatura, ou no recibo,
dever� ser aplicado o percentual correspondente a cada tipo de servi�o conforme disposto em
contrato, ou o percentual maior, se o contrato n�o permitir identificar o valor de cada servi�o.

Art. 160. N�o existindo previs�o contratual de fornecimento de material ou utiliza��o de
equipamento, e o uso deste equipamento n�o for inerente ao servi�o, mesmo havendo
discrimina��o de valores na nota fiscal, na fatura ou no recibo de presta��o de servi�os, a base
de c�lculo da reten��o ser� o valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de presta��o de
servi�os, exceto no caso do servi�o de transporte de passageiros, onde a base de c�lculo da
reten��o corresponder� � prevista no inciso II do art. 159.
Se��o VI
Das Dedu��es da Base de C�lculo



Art. 161. Poder�o ser deduzidas da base de c�lculo da reten��o as parcelas que estiverem
discriminadas na nota fiscal, na fatura ou no recibo de presta��o de servi�os, que
correspondam:
I - ao custo da alimenta��o in natura fornecida pela contratada, de acordo com os programas de
alimenta��o aprovados pelo Minist�rio do Trabalho e Emprego (MTE), conforme Lei n… 6.321, de
1976;
II - ao fornecimento de vale-transporte de conformidade com a legisla��o pr�pria.
Par�grafo �nico. A fiscaliza��o do INSS poder� exigir da contratada a comprova��o das
dedu��es previstas neste artigo.

Art. 162. O valor relativo � taxa de administra��o ou de agenciamento, ainda que figure
discriminado na nota fiscal, na fatura ou no recibo de presta��o de servi�os, n�o poder� ser
objeto de dedu��o da base de c�lculo da reten��o, inclusive no caso de servi�os prestados por
trabalhadores tempor�rios.
Par�grafo �nico. Na hip�tese da empresa contratada emitir duas notas fiscais, faturas ou
recibos, relativos ao mesmo servi�o, uma contendo o valor correspondente � taxa de
administra��o ou de agenciamento e a outra o valor da remunera��o dos trabalhadores
utilizados na presta��o do servi�o, a reten��o incidir� sobre o valor de cada uma dessas notas,
faturas ou recibos.
Se��o VII
Do Destaque da Reten��o

Art. 163. Quando da emiss�o da nota fiscal, da fatura ou do recibo de presta��o de servi�os, a
contratada dever� destacar o valor da reten��o com o t�tulo de ÒRETEN�ÌO PARA A
PREVIDæNCIA
SOCIALÓ.
⁄ 1… O destaque do valor retido dever� ser identificado logo ap�s a descri��o dos servi�os
prestados, apenas para produzir efeito como parcela dedut�vel no ato da quita��o da nota fiscal,
da fatura ou do recibo de presta��o de servi�os, sem altera��o do valor bruto da nota, fatura ou
recibo de presta��o de servi�os.
⁄ 2… A falta do destaque do valor da reten��o, conforme previsto no caput, constitui infra��o ao ⁄
1… do art. 31 da Lei n… 8.212, de 1991.

Art. 164. Havendo subcontrata��o poder�o ser deduzidos do valor da reten��o a ser efetuada
pela contratante os valores retidos da subcontratada e comprovadamente recolhidos pela
contratada, desde que todos os documentos envolvidos se refiram � mesma compet�ncia e ao
mesmo servi�o.
⁄ 1… Para efeito do disposto no caput, a contratada dever� destacar na nota fiscal, na fatura ou
no recibo de presta��o de servi�os as reten��es da seguinte forma:
I - reten��o para a Previd�ncia Social: informar o valor correspondente a onze por cento do valor
bruto dos servi�os, ressalvado o disposto no par�grafo �nico do art. 149;
II - dedu��o de valores retidos de subcontratadas: informar o valor total correspondente aos
valores retidos e recolhidos relativos aos servi�os subcontratados;
III - valor retido para a Previd�ncia Social: informar o valor correspondente � diferen�a entre a
reten��o, apurada na forma do inciso I deste par�grafo, e a dedu��o efetuada conforme previsto
no inciso II deste par�grafo, que indicar� o valor a ser efetivamente retido pela contratante.
⁄ 2… A contratada, juntamente com a sua nota fiscal, fatura ou recibo de presta��o de servi�os,
dever� encaminhar � contratante c�pia:
I - das notas fiscais, das faturas ou dos recibos de presta��o de servi�os das subcontratadas
com o destaque da reten��o;
II - dos comprovantes de arrecada��o dos valores retidos das subcontratadas;
III - da GFIP, elaboradas pelas subcontratadas, onde conste no campo ÒInscri��o Tomador
CNPJ/CEIÓ, o CNPJ da contratada ou a matr�cula CEI da obra e, no campo Òdenomina��o social
Tomador de Servi�o/obra constru��o civilÓ, a denomina��o social da empresa contratada.
Se��o VIII
Do Recolhimento do Valor Retido



Art. 165. A import�ncia retida dever� ser recolhida pela empresa contratante at� o dia dois do
m�s seguinte ao da emiss�o da nota fiscal, da fatura ou do recibo de presta��o de servi�os,
prorrogando-se este prazo para o primeiro dia �til subseq�ente quando n�o houver expediente
banc�rio neste dia, informando, no campo identificador do documento de arrecada��o, o CNPJ
do estabelecimento da empresa contratada e, no campo nome ou denomina��o social, a
denomina��o social desta seguida da denomina��o social da empresa contratante.

Art. 166. O �rg�o ou a entidade integrante do Sistema Integrado de Administra��o Financeira
(SIAFI) dever� recolher os valores retidos at� o terceiro dia �til ap�s a quita��o da nota fiscal, da
fatura ou do recibo de presta��o de servi�os, respeitado como data limite de pagamento o dia
dois do m�s subseq�ente ao da emiss�o da nota fiscal, da fatura ou do recibo de presta��o de
servi�os, observado o disposto no art. 157.

Art. 167. Quando para um mesmo estabelecimento da contratada forem emitidas mais de uma
nota fiscal, fatura ou recibo de presta��o de servi�os, na mesma compet�ncia, a contratante
dever� efetuar o recolhimento dos valores retidos num �nico documento de arrecada��o.

Art. 168. A falta de recolhimento, no prazo legal, das import�ncias retidas configura, em tese,
crime contra a Previd�ncia Social previsto no art. 168-A do C�digo Penal, introduzido pela Lei n…
9.983, de 14 de julho de 2000, ensejando a emiss�o de Representa��o Fiscal para Fins Penais
(RFFP), na forma do art. 634.

Art. 169. A empresa contratada poder� consolidar, num �nico documento de arrecada��o, por
compet�ncia e por estabelecimento, as contribui��es incidentes sobre a remunera��o de todos
os segurados envolvidos na presta��o de servi�os e dos segurados alocados no setor
administrativo, compensando os valores retidos com as contribui��es devidas � Previd�ncia
Social pelo estabelecimento.
Se��o IX
Das Obriga��es da Empresa Contratada

Art. 170. A empresa contratada dever� elaborar:
I - folhas de pagamento distintas e o respectivo resumo geral, para cada estabelecimento ou
obra de constru��o civil da empresa contratante, relacionando todos os segurados alocados na
presta��o de servi�os, na forma prevista no art. 225 do RPS;
II- GFIP com as informa��es relativas aos tomadores de servi�os, para cada estabelecimento da
empresa contratante ou cada obra de constru��o civil, utilizando os c�digos de recolhimento
pr�prios da atividade, conforme normas previstas no Manual da GFIP;
III - demonstrativo mensal por contratante e por contrato, assinado pelo seu representante legal,
contendo:
a) a denomina��o social e o CNPJ da contratante ou a matr�cula CEI da obra de constru��o civil;
b) o n�mero e a data de emiss�o da nota fiscal, fatura ou recibo de presta��o de servi�os;
c) o valor bruto, o valor retido e o valor liquido recebido relativo � nota fiscal, fatura ou recibo de
presta��o de servi�os;
d) a totaliza��o dos valores e sua consolida��o por obra de constru��o civil ou por
estabelecimento da contratante, conforme o caso.

Art. 171. A empresa contratada fica dispensada de elaborar folha de pagamento e GFIP distintas
por estabelecimento ou obra de constru��o civil em que realizar tarefa ou prestar servi�os,
quando, comprovadamente, utilizar os mesmos segurados para atender a v�rias empresas
contratantes, alternadamente, no mesmo per�odo, inviabilizando a individualiza��o da
remunera��o desses segurados por tarefa ou por servi�o contratado.
Par�grafo �nico. Considera-se servi�os prestados alternadamente aqueles em que a tarefa ou o
servi�o contratado seja executado por trabalhador ou equipe de trabalho em v�rios
estabelecimentos ou v�rias obras de uma mesma contratante ou de v�rios contratantes, por



etapas, numa mesma compet�ncia, e que n�o envolvam os servi�os que comp�em o CUB,
relacionados no Anexo XVII.

Art. 172. A contratada legalmente obrigada a manter escritura��o cont�bil formalizada, est�
obrigada a registrar, mensalmente, em contas individualizadas, todos os fatos geradores de
contribui��es sociais, inclusive a reten��o sobre o valor da presta��o de servi�os, conforme
disposto no inciso IV do art. 65.

Art. 173. O lan�amento da reten��o na escritura��o cont�bil de que trata o art. 172, dever�
discriminar:
I - o valor bruto dos servi�os;
II - o valor da reten��o;
III - o valor l�quido a receber.
Par�grafo �nico. Na contabilidade em que houver lan�amento pela soma total das notas fiscais,
faturas ou recibos de presta��o de servi�os e pela soma total da reten��o, por m�s, por
contratante, a empresa contratada dever� manter em registros auxiliares a discrimina��o desses
valores, por contratante, conforme disposto no inciso III do art. 170.
Se��o X
Das Obriga��es da Empresa Contratante

Art. 174. A empresa contratante fica obrigada a manter em arquivo, por empresa contratada, em
ordem cronol�gica, durante o prazo de dez anos, as notas fiscais, as faturas ou os recibos de
presta��o de servi�os, as correspondentes GFIP e, se for o caso, as c�pias dos documentos
relacionados no ⁄ 2… do art. 164.

Art. 175. A contratante, legalmente obrigada a manter escritura��o cont�bil formalizada, est�
obrigada a registrar, mensalmente, em contas individualizadas, todos os fatos geradores de
contribui��es sociais, inclusive a reten��o sobre o valor dos servi�os contratados, conforme
disposto no inciso IV do art. 65.

Art. 176. O lan�amento da reten��o na escritura��o cont�bil de que trata o art. 175, dever�
discriminar:
I - o valor bruto dos servi�os;
II - o valor da reten��o;
III - o valor l�quido a pagar.
Par�grafo �nico. Na contabilidade em que houver lan�amento pela soma total das notas fiscais,
faturas ou recibos de presta��o de servi�os e pela soma total da reten��o, por m�s, por
contratada, a empresa contratante dever� manter em registros auxiliares a discrimina��o desses
valores, individualizados por contratada.

Art. 177. A empresa contratante legalmente dispensada da apresenta��o da escritura��o
cont�bil dever� elaborar demonstrativo mensal, assinado pelo seu representante legal, relativo a
cada contrato, contendo as seguintes informa��es:
I - a denomina��o social e o CNPJ da contratada;
II - o n�mero e a data da emiss�o da nota fiscal, fatura ou recibo de presta��o de servi�os;
III - o valor bruto, a reten��o e o valor liquido pago relativo � nota fiscal, fatura ou recibo de
presta��o de servi�os;
IV - a totaliza��o dos valores e sua consolida��o por obra de constru��o civil e por
estabelecimento da contratada, conforme o caso.
Se��o XI
Da Reten��o na Constru��o Civil

Art. 178. Sujeita-se � reten��o de que trata o art. 149, a presta��o de servi�os mediante
empreitada parcial ou subempreitada de obra de constru��o civil e de empreitada, total ou
parcial, ou subempreitada de servi�os de constru��o civil, com ou sem fornecimento de material.



Art. 179. N�o se sujeita � reten��o, a presta��o de servi�os de:
I - administra��o, fiscaliza��o, supervis�o ou gerenciamento de obras;
II - assessoria ou consultoria t�cnicas;
III - controle de qualidade de materiais;
IV - fornecimento de concreto usinado, de massa asf�ltica ou de argamassa usinada ou
preparada;
V - jateamento de areia ou hidrojateamento;
VI - perfura��o de po�o artesiano;
VII - elabora��o de projeto da constru��o civil vinculado a uma Anota��o de Responsabilidade
T�cnica (ART);
VIII - ensaios geot�cnicos de campo ou de laborat�rio (sondagens de solo, provas de carga,
ensaios de resist�ncia, amostragens, testes em laborat�rio de solos ou outros servi�os afins);
IX - servi�os de topografia;
X - instala��o de antenas, de aparelhos de ar condicionado, de ventila��o, de calefa��o ou de
exaust�o, com emiss�o apenas da nota fiscal de venda mercantil;
XI - loca��o de ca�amba;
XII - loca��o de m�quinas, de ferramentas, de equipamentos ou de outros utens�lios sem
fornecimento de m�o-de-obra;
XIII - venda com instala��o de estrutura met�lica, de equipamento ou de material, com emiss�o
apenas da nota fiscal de venda mercantil;
XIV - funda��es especiais.
Par�grafo �nico. Quando na presta��o dos servi�os relacionados nos incisos X e XIII do caput,
houver emiss�o de nota fiscal, fatura ou recibo de presta��o de servi�os relativa � m�o-de-obra
utilizada na instala��o do material ou do equipamento vendido, os valores desses servi�os
integrar�o a base de c�lculo da reten��o.

Art. 180. Havendo, para a mesma obra, contrata��o de servi�o relacionado no art. 179 e,
simultaneamente, o fornecimento de m�o-de-obra para execu��o de outro servi�o sujeito �
reten��o, aplicar-se-� a reten��o apenas a este servi�o, desde que o valor de cada servi�o
esteja discriminado em contrato.
Par�grafo �nico. N�o havendo discrimina��o no contrato, aplicar-se-� a reten��o a todos os
servi�os contratados.
Se��o XII
Da Reten��o na Presta��o de Servi�os em Condi��es Especiais

Art. 181. Quando a atividade exercida pelo segurado empregado na empresa contratante o
expuser a agentes nocivos, de forma a possibilitar a concess�o de aposentadoria especial ap�s
quinze, vinte ou vinte e cinco anos de trabalho em condi��es especiais que prejudiquem a sa�de
ou a integridade f�sica, o percentual da reten��o aplicado sobre o valor da nota fiscal, da fatura
ou do recibo de presta��o de servi�os, emitida a partir 1… de abril de 2003, deve ser acrescido de
quatro, tr�s ou dois pontos percentuais, respectivamente, perfazendo a al�quota total de quinze,
quatorze ou treze pontos percentuais, incidindo sobre o valor dos servi�os prestados por esses
segurados.
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Par�grafo �nico. Para fins do disposto no caput, a empresa contratada dever� emitir nota fiscal,
fatura ou recibo de presta��o de servi�os espec�fica para os servi�os prestados em condi��es
especiais pelos segurados empregados ou discriminar na nota fiscal, fatura ou recibo de
presta��o de servi�os a remunera��o desses segurados.

Art. 182. Havendo previs�o contratual de utiliza��o de trabalhadores na execu��o de atividades
em condi��es especiais prejudiciais � sa�de ou � integridade f�sica, e n�o havendo emiss�o de
nota fiscal, fatura ou recibo de presta��o de servi�os espec�fica ou discrimina��o do valor
desses servi�os na forma prevista no par�grafo �nico do art. 181, a base de c�lculo para
incid�ncia da al�quota adicional prevista no caput do art. 181, ser� proporcional ao n�mero de
trabalhadores envolvidos nas atividades exercidas em condi��es especiais, se houver a



possibilidade de identifica��o dos trabalhadores envolvidos e dos n�o-envolvidos com as
atividades exercidas em condi��es especiais.
⁄ 1… Na impossibilidade de identifica��o do n�mero de trabalhadores utilizados nas atividades
exercidas em condi��es especiais, o acr�scimo da reten��o ser� de dois por cento sobre o valor
total dos servi�os contido na nota fiscal, fatura ou recibo de presta��o de servi�os, cabendo �
contratante o �nus da prova em contr�rio.
⁄ 2… Aplicar-se-� o disposto no art. 181, conforme o caso, na hip�tese da contratante
desenvolver atividades em condi��es especiais, sem a previs�o no contrato da utiliza��o ou n�o
de trabalhadores no exerc�cio dessas atividades.

Art. 183. As empresas contratada e contratante, no que se refere �s obriga��es relacionadas
aos agentes nocivos a que os trabalhadores estiverem expostos na empresa contratante, devem
observar as disposi��es contidas no Cap�tulo X do T�tulo IV desta Instru��o Normativa, que trata
dos riscos ocupacionais no ambiente de trabalho.
Par�grafo �nico. A contratada deve elaborar o Perfil Profissiogr�fico Previdenci�rio (PPP) dos
trabalhadores expostos a agentes nocivos com base, dentre outras informa��es, nas
demonstra��es ambientais da contratante ou do local da efetiva presta��o de servi�os.
Se��o XIII
Das Disposi��es Especiais

Art. 184. A entidade beneficente de assist�ncia social em gozo de isen��o, a empresa optante
pelo SIMPLES, o sindicato da categoria de trabalhadores avulsos, o �rg�o gestor de m�o-de-
obra (OGMO), o operador portu�rio e a cooperativa de trabalho, quando forem contratantes de
servi�os mediante cess�o de m�o-de-obra ou empreitada, est�o obrigados a efetuar a reten��o
sobre o valor da nota fiscal, fatura ou recibo de presta��o de servi�os e ao recolhimento da
import�ncia retida em nome da empresa contratada, observadas as demais disposi��es
previstas neste Cap�tulo.

Art. 185. N�o se aplica o instituto da reten��o:
I - � contrata��o de servi�os prestados por trabalhadores avulsos por interm�dio de sindicato da
categoria ou de �rg�o gestor de m�o-de-obra (OGMO);
II - � empreitada total, quando a empresa construtora assume a responsabilidade direta e total
por obra de constru��o civil ou repasse o contrato integralmente a outra construtora, aplicando-
se, neste caso, o instituto da solidariedade, conforme disposi��es previstas da Se��o III do
Cap�tulo X deste Titulo.
III - � contrata��o de entidade beneficente de assist�ncia social isenta de contribui��es sociais;
IV - ao contribuinte individual equiparado � empresa, � pessoa f�sica, � miss�o diplom�tica e �
reparti��o consular de carreira estrangeira;
V - � contrata��o de servi�os de transporte de cargas, a partir de 10 de junho de 2003, data da
publica��o no Di�rio Oficial da Uni�o do Decreto n… 4.729, de 9 de junho de 2003.

Art. 186. Constatada a exist�ncia de decis�o judicial que determine a n�o-reten��o a que se
refere o art. 31 da Lei n… 8.212, de 1991, hip�tese em que ser� aplicada a responsabilidade
solid�ria, a contratante dever� exigir da contratada:
I - a nota fiscal, a fatura ou o recibo de presta��o de servi�os;
II - comprova��o do recolhimento das contribui��es sociais, incidentes sobre a remunera��o
contida em folha de pagamento espec�fica;
III - c�pia da GFIP espec�fica para o tomador, conforme disposi��es constantes no Manual da
GFIP.
Par�grafo �nico. Na situa��o prevista no caput, quando a contratada pertencer � circunscri��o
de outra Ger�ncia-Executiva, dever� ser emitido subs�dio fiscal para a Ger�ncia-Executiva
circunscricionante do estabelecimento centralizador da empresa contratada, ainda que a decis�o
judicial n�o determine que se aplique o instituto da responsabilidade solid�ria.

CAPŒTULO X
DA SOLIDARIEDADE



Se��o I
Das Disposi��es Gerais

Art. 187. S�o solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situa��o
que constitua o fato gerador da obriga��o previdenci�ria principal e as expressamente
designadas por lei como tal.
⁄ 1… A solidariedade prevista no caput n�o comporta benef�cio de ordem.
⁄ 2… Excluem-se da responsabilidade solid�ria:
I - as contribui��es sociais destinadas a outras entidades e fundos;
II - as contribui��es sociais previdenci�rias decorrentes de servi�os prestados mediante cess�o
de m�o-de-obra ou empreitada sujeitos � reten��o de que trata o art.149;
III - no per�odo de 22 junho de 1993 a 28 abril de 1995, as contribui��es sociais previdenci�rias
decorrentes de servi�os prestados mediante cess�o de m�o-de-obra ou empreitada aos �rg�os
p�blicos da administra��o direta, �s autarquias, �s funda��es de direito p�blico, �s empresas
p�blicas, �s sociedades de economia mista e �s miss�es diplom�ticas ou reparti��es consulares
de carreiras estrangeiras no Brasil.
⁄ 3… N�o h� responsabilidade solid�ria da Administra��o P�blica em rela��o � multa morat�ria, �
exce��o das empresas p�blicas e das sociedades de economia mista que, em conson�ncia com
o disposto no ⁄ 2… do art. 173 da Constitui��o Federal, respondem inclusive pela multa
morat�ria, ressalvado o disposto no inciso III do ⁄ 2… deste artigo.
Se��o II
Dos Respons�veis Solid�rios

Art. 188. S�o respons�veis solid�rios pelo cumprimento da obriga��o previdenci�ria principal:
I - as empresas que integram grupo econ�mico de qualquer natureza, entre si;
II - o operador portu�rio e o �rg�o gestor de m�o-de-obra, entre si, relativamente � requisi��o de
m�o-de-obra de trabalhador avulso, ressalvado o disposto no ⁄ 2… deste artigo;
III - os produtores rurais, entre si, integrantes de cons�rcio simplificado de produtores rurais,
conforme definido no inciso XX do art. 247;
IV - a empresa tomadora de servi�os com a empresa prestadora de servi�os mediante cess�o
de m�o-de-obra, inclusive em regime de trabalho tempor�rio, at� a compet�ncia janeiro de 1999;
V - o titular da firma individual e os s�cios das empresas por quotas de responsabilidade
limitada, com a firma individual e a sociedade, respectivamente, conforme previsto no art. 13 da
Lei n… 8.620, de 5 de janeiro de 1993.
⁄ 1… A solidariedade n�o se aplica aos trabalhadores portu�rios avulsos cedidos em car�ter
permanente, na forma estabelecida pela Lei n… 8.630, de 25 de fevereiro de 1993.
⁄ 2… Os acionistas controladores, os administradores, os gerentes e os diretores respondem
solidariamente e subsidiariamente, com seus bens pessoais, quanto ao inadimplemento das
obriga��es para com a Previd�ncia Social, por dolo ou culpa, conforme Lei n… 8.620, de 1993.

Art. 189. Os administradores de autarquias e funda��es criadas e mantidas pelo Poder P�blico,
de empresas p�blicas e de sociedades de economia mista sujeitas ao controle da Uni�o, dos
estados, do Distrito Federal ou dos munic�pios, que se encontrem em mora por mais de trinta
dias, quanto ao recolhimento das contribui��es sociais previdenci�rias, tornam-se solidariamente
respons�veis pelo respectivo pagamento, ficando ainda sujeitos �s proibi��es do art. 1… e �s
san��es dos arts. 4… e 7…, todos do Decreto-Lei n… 368, de 19 de dezembro de 1968.
Se��o III
Da Solidariedade na Constru��o Civil

Art. 190. S�o respons�veis solid�rios pelo cumprimento da obriga��o previdenci�ria principal na
constru��o civil:
I - o propriet�rio do im�vel, o dono da obra, o incorporador, o cond�mino de unidade imobili�ria,
pessoa jur�dica ou f�sica, quando contratar a execu��o da obra mediante empreitada total, com
empresa construtora, conforme definidas no inciso XX e al�nea ÒaÓ do XXVIII, ambos do art. 427,
observado o disposto no ⁄ 3… deste artigo;



II - at� a compet�ncia janeiro de 1999, o propriet�rio do im�vel, o dono da obra, o incorporador,
o cond�mino de unidade imobili�ria, pessoa jur�dica ou f�sica, e a empresa construtora, com a
empreiteira e a subempreiteira definida no inciso XXXII do art. 427, na contrata��o,
respectivamente, de empreitada ou de subempreitada de obra ou servi�o.
⁄ 1… Ao contratante, respons�vel solid�rio, � ressalvado o direito regressivo contra o contratado
e admitida a reten��o de import�ncia devida a este �ltimo para garantia do cumprimento das
obriga��es previdenci�rias.
⁄ 2… Exclui-se da responsabilidade solid�ria o adquirente de pr�dio ou unidade imobili�ria que
realizar a opera��o com empresa de comercializa��o ou incorporador de im�veis, ficando estes
solidariamente respons�veis com a empresa construtora.
⁄ 3… Havendo repasse integral do contrato, na forma prevista no inciso XXXIX do art. 427, fica
estabelecida a responsabilidade solid�ria com a empresa construtora respons�vel pela
execu��o integral da obra, observado o disposto no art. 194.

Art. 191. No contrato de empreitada total de obra a ser realizada por cons�rcio, nos termos do
al�nea ÒaÓ do inciso XXVIII do art. 427, o contratante responde solidariamente com as empresas
consorciadas pelo cumprimento das obriga��es para com a Previd�ncia Social.
⁄ 1… N�o desfigura a responsabilidade solid�ria o fato de cada uma das consorciadas executar
partes distintas do projeto total, bem como realizar faturamento direta e isoladamente para a
contratante.
⁄ 2… As consorciadas somente se obrigam nas condi��es previstas no respectivo contrato,
respondendo cada uma por suas obriga��es, sem presun��o de solidariedade, nos termos do ⁄
1… do art. 278 da Lei n… 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
⁄ 3… Se o cons�rcio agir como sujeito de direitos e obriga��es, emitindo notas fiscais, ou
adquirindo materiais, ou contratando servi�os de pessoas f�sicas ou jur�dicas em seu pr�prio
nome, ser� considerado sociedade de fato, passando as empresas consorciadas a responder
solidariamente entre si e com o contratante pelas obriga��es previdenci�rias decorrentes dos
atos praticados por essa sociedade na execu��o do contrato.

Art. 192. H� responsabilidade solid�ria dos integrantes do cons�rcio pelos atos praticados em
cons�rcio, quando da contrata��o com a Administra��o P�blica, tanto na fase de licita��o
quanto na de execu��o do contrato, nos termos do art. 33 da Lei n… 8.666, de 1993.

Art. 193. A Administra��o P�blica, na contrata��o de obra de constru��o civil por empreitada
total, responde solidariamente pelas contribui��es sociais previdenci�rias decorrentes da
execu��o do contrato, ressalvado o disposto no inciso II do ⁄ 2… e ⁄ 3… do art.187.

Art. 194. Nas licita��es, o contrato com a Administra��o P�blica efetuado pelo regime de
empreitada por pre�o unit�rio ou por tarefa, conforme previsto nas al�neas ÒbÓ e ÒdÓ do inciso VIII
do art. 6… da Lei n… 8.666, de 1993, ser� considerado de empreitada total, quando se tratar de
contratada empresa construtora definida no inciso XX do art. 427, admitindo-se o fracionamento
de que trata o ⁄ 1¡ do art. 30, entendendo-se por:
I - empreitada por pre�o unit�rio aquela em que o pre�o � ajustado por unidade, seja de parte
distinta da obra ou por medida (metro, quil�metro, entre outros);
II - tarefa a contrata��o para a execu��o de pequenas obras ou de parte de uma obra maior,
com ou sem fornecimento de material ou loca��o de equipamento, podendo o pre�o ser ajustado
de forma global ou unit�ria.
Par�grafo �nico. As contrata��es da Administra��o P�blica que n�o se enquadrarem no
conceito de empreitada total, ficam sujeitas �s normas de reten��o previstas nesta Instru��o
Normativa.

Art. 195. A entidade beneficente de assist�ncia social que usufrua da isen��o das contribui��es
sociais, na contrata��o de obra de constru��o civil na forma dos incisos I e II do art. 190,
responde solidariamente apenas pelas contribui��es sociais previdenci�rias a cargo dos
segurados que laboram na execu��o da obra.



⁄ 1… A isen��o das contribui��es outorgada � entidade beneficente de assist�ncia social �
extensiva � obra de constru��o civil quando executada diretamente pela entidade e destinada a
uso pr�prio.
⁄ 2… O disposto no caput n�o implica isen��o das contribui��es sociais devidas pela empresa
construtora.

Art. 196. Excluem-se da responsabilidade solid�ria, sujeitando-se � reten��o prevista no art.
149:
I - as demais formas de contrata��o de empreitada de obra de constru��o civil, n�o-
enquadradas no inciso I do art. 190;
II - os servi�os de constru��o civil discriminados como tais no Anexo XV, observado o disposto
no art. 179.
Subse��o I
Dos Documentos Exig�veis na Solidariedade

Art. 197. Quando da quita��o da nota fiscal, fatura ou recibo de presta��o de servi�os, cabe ao
contratante de obra ou servi�o de constru��o civil exigir:
I - da empresa contratada por empreitada total ou parcial, ou subempreitada, at� a compet�ncia
janeiro de 1999, inclusive, c�pia das folhas de pagamento e dos documentos de arrecada��o
com vincula��o inequ�voca � obra, observado o disposto no ⁄ 4… deste artigo;
II - da empresa construtora contratada por empreitada total:
a) a partir da compet�ncia janeiro de 1999, c�pia da GFIP emitida para o tomador obra, da folha
de pagamento espec�fica para a obra e do documento de arrecada��o identificado com a
matr�cula CEI da obra, relativos � m�o-de-obra pr�pria utilizada pela contratada;
b) a partir da compet�ncia janeiro de 1999, c�pia da GFIP identificada com a matr�cula CEI da
obra, informando a aus�ncia de fato gerador de obriga��es previdenci�rias, quando a
construtora n�o utilizar m�o-de-obra pr�pria e a obra for completamente realizada mediante
contratos de subempreitada;
c) a partir da compet�ncia fevereiro de 1999 at� a compet�ncia setembro de 2002, c�pia das
notas fiscais, faturas ou recibos de presta��o de servi�os emitidos por subempreiteiras, com
vincula��o inequ�voca � obra, e dos correspondentes documentos de arrecada��o de reten��o;
d) a partir da compet�ncia outubro de 2002, c�pia das notas fiscais, faturas ou recibos emitidos
por subempreiteiras, com vincula��o inequ�voca � obra, dos correspondentes documentos de
arrecada��o da reten��o e da GFIP das subempreiteiras com comprovante de entrega, com
informa��es espec�ficas do tomador obra;
e) a partir da compet�ncia outubro de 2002, Programa de Preven��o de Riscos Ambientais
(PPRA), Laudo T�cnico de Condi��es Ambientais do Trabalho (LTCAT), Programa de
Condi��es e Meio Ambiente de Trabalho na Ind�stria da Constru��o (PCMAT), para empresas
com vinte trabalhadores ou mais por estabelecimento ou obra de constru��o civil, e Programa de
Controle M�dico de Sa�de Ocupacional (PCMSO), que demonstrem o gerenciamento de riscos
ambientais por parte da construtora, bem como a necessidade ou n�o da contribui��o adicional
prevista no ⁄ 2… do art. 93.
⁄ 1… Nas hip�teses dos incisos I e II do caput, o contratante dever� exigir da contratada
comprova��o de escritura��o cont�bil regular para o per�odo de dura��o da obra, se os
recolhimentos apresentados forem inferiores aos calculados de acordo com as normas de
aferi��o indireta da remunera��o em obra ou servi�o de constru��o civil, previstas nos arts. 618
e 619.
⁄ 2¡ A comprova��o de escritura��o cont�bil no per�odo de dura��o da obra ser� efetuada
mediante c�pia do balan�o extra�do do livro Di�rio devidamente formalizado, para os exerc�cios
encerrados, observado o disposto no par�grafo �nico do art. 486, e, para o exerc�cio em curso,
por meio de declara��o, sob as penas da lei, firmada pelo representante legal da empresa, sob
as penas da lei, de que os valores apresentados est�o contabilizados.
Subse��o II
Da Elis�o da Responsabilidade Solid�ria



Art. 198. Na contrata��o de obra ou servi�o de constru��o civil, at� a compet�ncia janeiro de
1999, a responsabilidade solid�ria do contratante com a empreiteira, e desta e daquele com a
subempreiteira, ser� elidida com a comprova��o do recolhimento, conforme o caso:
I - das contribui��es sociais devidas pela empreiteira e pela subempreiteira, incidentes sobre a
remunera��o dos segurados, com base na folha de pagamento dos segurados utilizados na
presta��o de servi�os, corroborada por escritura��o cont�bil, se o valor recolhido for inferior ao
indiretamente aferido com base nas notas fiscais, faturas ou recibos de presta��o de servi�os,
na forma prevista na Se��o I do Cap�tulo III do T�tulo V;
II - das contribui��es sociais devidas pela empreiteira e pela subempreiteira, aferidas
indiretamente na forma estabelecida na Se��o I do Cap�tulo III do T�tulo V.

Art. 199. Na contrata��o de obra de constru��o civil mediante empreitada total, a partir de
fevereiro de 1999, a responsabilidade solid�ria do propriet�rio do im�vel, do dono da obra, do
incorporador ou do cond�mino da unidade imobili�ria, com a empresa construtora, ser� elidida
com a comprova��o do recolhimento, conforme o caso:
I - das contribui��es sociais incidentes sobre a remunera��o dos segurados, com base na folha
de pagamento dos segurados utilizados na presta��o de servi�os e respectiva GFIP,
corroborada por escritura��o cont�bil, se o valor recolhido for inferior ao indiretamente aferido
com base nas notas fiscais, faturas ou recibos de presta��o de servi�os, na forma estabelecida
na Se��o I do Cap�tulo
III do T�tulo V;
II - das contribui��es sociais incidentes sobre a remunera��o da m�o-de-obra contida em nota
fiscal ou fatura correspondente aos servi�os executados, aferidas indiretamente na forma
estabelecida na Se��o I do Cap�tulo III do T�tulo V, caso a contratada n�o apresente a
escritura��o cont�bil formalizada na �poca da regulariza��o da obra;
III - das reten��es efetuadas pela empresa contratante, no uso da faculdade prevista no art. 200,
com base nas notas fiscais, faturas ou recibos de presta��o de servi�os emitidos pela
construtora contratada mediante empreitada total;
IV - das reten��es efetuadas com base nas notas fiscais, faturas ou recibos de presta��o de
servi�os emitidos pelas subempreiteiras, que tenham vincula��o inequ�voca � obra.
Par�grafo �nico. Em rela��o �s al�quotas adicionais para o financiamento das aposentadorias
especiais previstas no art. 57 da Lei n¡ 8.213, de 1991, a responsabilidade solid�ria poder� ser
elidida com a apresenta��o da documenta��o comprobat�ria do gerenciamento e do controle
dos agentes nocivos � sa�de ou � integridade f�sica dos trabalhadores, emitida pela empresa
construtora, conforme previsto no art. 404.

Art. 200. A contratante, ainda que pessoa jur�dica da Administra��o P�blica, poder� elidir-se da
responsabilidade solid�ria mediante a reten��o de onze por cento do valor bruto da nota fiscal,
da fatura ou do recibo de presta��o de servi�os contra ela emitido pela contratada e o
recolhimento do valor retido, na forma prevista no Cap�tulo IX do T�tulo II.
⁄ 1… A contratante efetuar� o recolhimento do valor retido em documento de arrecada��o
identificado com a matr�cula CEI da obra de constru��o civil e a denomina��o social da
contratada.
⁄ 2… O valor retido poder� ser compensado pela empresa contratada, ou ser objeto de
restitui��o, observadas as regras definidas no Cap�tulo II do T�tulo III.

TŒTULO III
DA COMPENSA�ÌO, DA RESTITUI�ÌO E DO REEMBOLSO

CAPŒTULO I
DA COMPENSA�ÌO E DA RESTITUI�ÌO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE
Se��o I
Da Compensa��o

Art. 201. Compensa��o � o procedimento facultativo pelo qual o sujeito passivo se ressarce de
valores pagos indevidamente, deduzindo-os das contribui��es devidas � Previd�ncia Social.



Art. 202. Havendo pagamento de valores indevidos � Previd�ncia Social, de atualiza��o
monet�ria, de multa ou de juros de mora, � facultado ao sujeito passivo optar pela compensa��o
ou pela formaliza��o do pedido de restitui��o na forma da Se��o II deste Cap�tulo, observadas,
quanto � compensa��o, as seguintes condi��es:
I - a compensa��o dever� ser realizada com contribui��es sociais arrecadadas pelo INSS para a
Previd�ncia Social, exclu�das as destinadas para outras entidades e fundos;
II - o sujeito passivo dever� estar em situa��o regular, considerando todos os seus
estabelecimentos e obras de constru��o civil, em rela��o as contribui��es objeto de Lan�amento
de D�bito Confessado (LDC), de Lan�amento de D�bito Confessado em GFIP (LDCG), de
D�bito Confessado em GFIP (DCG), de Notifica��o Fiscal de Lan�amento de D�bito (NFLD) e
em rela��o a d�bito decorrente de Auto de Infra��o (AI), cuja exigibilidade n�o esteja suspensa;
III - o sujeito passivo dever� estar em dia com as parcelas relativas a acordo de parcelamento de
contribui��es objeto dos lan�amentos de que trata o inciso II, considerados todos os seus
estabelecimentos e obras de constru��o civil;
IV - somente � permitida a compensa��o de valores que n�o tenham sido alcan�ados pela
prescri��o, conforme disposto no art. 227.
⁄ 1… O cr�dito decorrente de pagamento ou de recolhimento indevido poder� ser utilizado entre
os estabelecimentos da empresa, exceto obras de constru��o civil, para compensa��o com
contribui��es sociais previdenci�rias devidas, desde que a compensa��o seja declarada em
GFIP.
⁄ 2… Havendo recolhimento indevido em documento de arrecada��o identificado com a matr�cula
CEI de obra de constru��o civil j� encerrada, de responsabilidade de pessoa jur�dica, a
compensa��o poder� ser realizada em documento de arrecada��o identificado com o CNPJ do
estabelecimento respons�vel pela obra.
⁄ 3¡ A empresa, a equiparada na forma do ⁄ 3… do art. 7…, e o empregador dom�stico, poder�o
efetuar a compensa��o de valor descontado indevidamente de sujeito passivo e efetivamente
recolhido, desde que seja precedida do ressarcimento ao sujeito passivo.
⁄ 4¡ � vedada a compensa��o em documento de arrecada��o previdenci�ria de valor recolhido
indevidamente para outro �rg�o da Administra��o P�blica, ainda que se refira a contribui��es
devidas � Previd�ncia Social, mesmo aquelas decorrentes da op��o pelo SIMPLES.

Art. 203. A compensa��o, observada a prescri��o estabelecida no art. 227, n�o dever� ser
superior a trinta por cento do valor das contribui��es devidas � Previd�ncia Social, em cada
compet�ncia, independentemente da data do recolhimento, e de acordo com as seguintes
disposi��es:
I - o valor origin�rio integral a ser compensado pelo sujeito passivo ser� atualizado com juros
calculados na forma do art. 230;
II - para os fins deste artigo, consideram-se contribui��es devidas � Previd�ncia Social as dos
segurados, as arrecadadas mediante a sub-roga��o e as da empresa, exclu�das as
contribui��es destinadas a outras entidades e fundos;
III - o percentual de trinta por cento ser� calculado antes da dedu��o do valor relativo ao sal�rio-
fam�lia, ao sal�rio-maternidade e antes da compensa��o dos valores retidos, na compet�ncia,
pelos contratantes de servi�os com cess�o de m�o-de-obra ou por empreitada;
IV- o valor a ser efetivamente recolhido ap�s a compensa��o dever� ser lan�ado no campo
Òvalor do INSSÓ do documento de arrecada��o.
⁄ 1… O saldo remanescente em favor do sujeito passivo poder� ser compensado nas
compet�ncias subseq�entes, devendo ser obedecidas as mesmas condi��es estabelecidas
neste artigo e no art. 202.
⁄ 2… O valor total a ser compensado dever� ser informado na Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia por Tempo de Servi�o e Informa��es a Previd�ncia Social (GFIP), na compet�ncia
de sua efetiva��o, conforme previsto no Manual da GFIP.

Art. 204. No documento de arrecada��o relativo ao pagamento das contribui��es incidentes
sobre o d�cimo-terceiro sal�rio poder�o ser compensadas import�ncias que a empresa tenha



recolhido indevidamente, observado o limite de trinta por cento do total do valor devido �
Previd�ncia Social nesta compet�ncia.

Art. 205. Tendo sido realizada compensa��o indevida pelo sujeito passivo, o d�bito dela
resultante dever� ser recolhido de forma complementar, observado o seguinte:
I - o valor incorretamente compensado dever� ser recolhido na rubrica espec�fica em que foi
descontado pelo sujeito passivo, utilizando o campo Òvalor do INSSÓ ou o campo Òcontribui��o
destinada a outras entidadesÓ do documento de arrecada��o, e com o c�digo de pagamento
correspondente;
II - sobre o valor complementar incidir� atualiza��o monet�ria, se for o caso, e acr�scimo de
multa e de juros de mora, na forma da legisla��o, sendo considerada como compet�ncia de
recolhimento aquela na qual foi efetuada a compensa��o indevida.
Se��o II
Da Restitui��o

Art. 206. Restitui��o � o procedimento administrativo mediante o qual o sujeito passivo �
ressarcido pelo INSS, de valores recolhidos indevidamente � Previd�ncia Social ou a outras
entidades e fundos, observado o disposto no art. 211.

Art. 207. Para efeito do disposto no art. 206, o sujeito passivo, considerados todos os seus
estabelecimentos e obras de constru��o civil porventura existentes, dever�:
I - requerer a restitui��o dos valores recolhidos indevidamente para a Previd�ncia Social ou para
outras entidades e fundos, se for o caso;
II - estar em dia com as contribui��es sociais declaradas em GFIP;
III - estar em situa��o regular em rela��o as contribui��es sociais objeto de Lan�amento de
D�bito Confessado LDC), de Lan�amento de D�bito Confessado em GFIP (LDCG), de D�bito
Confessado em GFIP (DCG), de Notifica��o Fiscal de Lan�amento de D�bito (NFLD) e em
rela��o a d�bito decorrente de Auto de Infra��o (AI), cuja exigibilidade n�o esteja suspensa;
IV - estar em dia com as parcelas relativas a acordo de parcelamento de contribui��es sociais
objeto dos lan�amentos de que trata o inciso III, considerados todos os seus estabelecimentos e
obras de constru��o civil.
Par�grafo �nico. Somente ser�o restitu�dos valores que n�o tenham sido alcan�ados pela
prescri��o, conforme disposto no art. 227.

Art. 208. A restitui��o poder� ser requerida quando o recolhimento indevido se referir a:
I - contribui��es sociais previdenci�rias, inclusive as descontadas dos segurados ou de terceiros,
e, quando for o caso, atualiza��o monet�ria, multa e juros de mora correspondentes ao
pagamento indevido;
II - sal�rio-fam�lia n�o-deduzido em �poca pr�pria;
III - sal�rio-maternidade pago a segurada empregada, cujo in�cio do afastamento do trabalho
tenha ocorrido at� 28 de novembro de 1999, n�o-deduzido em �poca pr�pria;
IV - sal�rio-maternidade a segurada empregada, cujo in�cio do afastamento do trabalho tenha
ocorrido a partir de 1… de setembro de 2003 ou referente ao per�odo de 29 de novembro de 1999
a 31 de agosto de 2003, que tenha sido requerido a partir de 1… de setembro de 2003, n�o-
deduzido em �poca pr�pria;
V - contribui��es sociais destinadas a outras entidades e fundos, observado o disposto no art.
211.
⁄ 1… Poder�o requerer a restitui��o de valores que lhes tenham sido descontados
indevidamente, mesmo n�o sendo os respons�veis pelo recolhimento indevido, desde que
atendido o disposto no art. 238:
I - o empregado, inclusive o dom�stico;
II - o trabalhador avulso;
III - o contribuinte individual;
IV - o produtor rural pessoa f�sica;
V - o segurado especial;
VI - a associa��o desportiva que mant�m equipe de futebol profissional.



⁄ 2… A empresa ou a equiparada, ou o empregador dom�stico poder� requerer a restitui��o do
valor descontado indevidamente de sujeito passivo, caso comprove o ressarcimento �s pessoas
f�sicas ou jur�dicas referidas no ⁄ 1… deste artigo ou possua uma procura��o por instrumento
particular, com firma reconhecida em cart�rio, ou por instrumento p�blico, outorgada pelo sujeito
passivo, com poderes para requerer e receber a restitui��o do valor que lhe tenha sido
descontado e n�o ressarcido.
⁄ 3… O disposto no ⁄ 2… deste artigo se aplica � restitui��o decorrente da reten��o na cess�o de
m�o-de-obra e empreitada, hip�tese em que dever� ser observado o disposto no art. 219.
Subse��o I
Do Requerimento e do Protocolo

Art. 209. O pedido de restitui��o ser� formalizado com a protocoliza��o do Requerimento de
Restitui��o de Valores Indevidos (RRVI), conforme formul�rio constante do Anexo III, na
Ag�ncia da Previd�ncia Social (APS) da circunscri��o do estabelecimento centralizador da
empresa, ou, quando estiver dispon�vel, por meio da Internet no endere�o
www.previdenciasocial.gov.br.
Par�grafo �nico. O requerente, pessoa f�sica, poder� protocolizar seu pedido em qualquer APS
jurisdicionante de seu domic�lio, onde o mesmo dever� ser analisado e conclu�do.
Subse��o II
Da Instru��o do Processo

Art. 210. Os documentos necess�rios � instru��o do processo s�o os seguintes:
I - Requerimento de Restitui��o de Valores Indevidos (RRVI), em duas vias, dispon�vel na
Internet no endere�o www.previdenciasocial.
gov.br, assinadas pelo requerente ou pelo representante legal da empresa;
II - procura��o por instrumento particular, com firma reconhecida em cart�rio, ou por instrumento
p�blico, com poderes espec�ficos para representar o requerente, se for o caso;
III - original e c�pia do cart�o do CNPJ de empresa ou do CPF, de requerente pessoa f�sica e de
procurador;
IV - outros de car�ter espec�fico, previstos nos ⁄⁄ 1… a 6… deste artigo.
⁄ 1… Documentos espec�ficos para a empresa ou para a equiparada a empresa:
I - o original e a c�pia do ato constitutivo da empresa (contrato social e �ltima altera��o
contratual que identifique os respons�veis pela administra��o ou pela ger�ncia, ou o estatuto e a
ata em que conste a atual diretoria ou o registro de firma individual, conforme o caso);
II - o original e a c�pia do recibo de devolu��o de valor indevidamente descontado, acrescidos
de juros calculados na forma do art. 230 at� a data do seu efetivo ressarcimento, dos seguintes
sujeitos passivos, corretamente identificados nos comprovantes:
a) empregado;
b) trabalhador avulso;
c) contribuinte individual;
d) produtor rural pessoa f�sica;
e) segurado especial;
f) associa��o desportiva que mant�m equipe de futebol profissional.
III - procura��o por instrumento particular, com firma reconhecida em cart�rio, ou por
instrumento p�blico, quando n�o houve ressarcimento do valor descontado do sujeito passivo
referido no inciso II deste par�grafo, com poderes espec�ficos para requerer e receber a
restitui��o do valor que lhe tenha sido descontado e n�o ressarcido;
IV - no caso de requerimento formalizado por associa��o desportiva, a c�pia do border� (boletim
financeiro) referente � renda do espet�culo em que houve o desconto indevido, juntamente com
a declara��o, firmada pelo respons�vel legal pela entidade promotora do espet�culo, sob as
penas da lei, com firma reconhecida em cart�rio, de que descontou, recolheu e n�o devolveu o
valor objeto do pedido de restitui��o;
V - no caso de requerimento formalizado por entidade promotora do espet�culo, em que n�o
houve ressarcimento do valor descontado, a c�pia do border� (boletim financeiro) referente �
renda do espet�culo em que houve o desconto indevido, juntamente com a procura��o por
instrumento particular, com firma reconhecida em cart�rio, ou por instrumento p�blico, da



associa��o desportiva, com poderes espec�ficos para a entidade promotora requerer e receber a
restitui��o do valor que lhe tenha sido descontado e n�o ressarcido;
VI - extratos de ÒConsulta pelo CNPJÓ e ÒFicha cadastralÓ atualizados, fornecidos pela Secretaria
da Receita Federal, o original e a c�pia do recibo de entrega da Declara��o Anual Simplificada
da Receita Federal, do exerc�cio findo, para as empresas optantes pelo SIMPLES;
VII - folha de pagamento e respectivo resumo, relativa a cada compet�ncia em que � pleiteada a
restitui��o;
VIII - quando houver requerimento de restitui��o de valores recolhidos indevidamente,
apresentado por empresa que estiver com atividade encerrada, o processo dever� ser instru�do
com procura��o dos s�cios, por instrumento particular, com firma reconhecida em cart�rio, ou
por instrumento p�blico, outorgando poderes espec�ficos a um dos s�cios ou a terceiro para
requerer e receber a restitui��o.
⁄ 2… Documentos espec�ficos para empregador dom�stico:
I - original e c�pia do recibo de pagamento de remunera��o no per�odo da restitui��o pleiteada;
II - original e c�pia do recibo de devolu��o de valor descontado indevidamente de empregado
dom�stico, corretamente identificado, acrescido de juros calculados na forma do art. 230 at� a
data do seu efetivo ressarcimento; ou
III - procura��o por instrumento particular, com firma reconhecida em cart�rio, ou por
instrumento p�blico, outorgada pelo empregado dom�stico para o empregador requerer e
receber a restitui��o do valor que lhe tenha sido descontado e n�o ressarcido, exceto quando:
a) se tratar de contribui��o recolhida pelo empregador dom�stico por meio de d�bito autom�tico
em conta corrente banc�ria, hip�tese em que a procura��o poder� ser substitu�da por c�pia da
Carteira de Trabalho e Previd�ncia Social (CTPS), ou c�pia do termo de rescis�o de contrato de
trabalho ou c�pia da senten�a ou do acordo homologado na justi�a do trabalho, onde conste a
data do encerramento do v�nculo empregat�cio, devendo o documento apresentado por c�pia ser
acompanhado de seu respectivo original.
⁄ 3… Documentos espec�ficos para o segurado empregado, inclusive o dom�stico:
I - original e c�pia dos recibos de pagamento de remunera��o referentes �s compet�ncias em
que � pleiteada a restitui��o;
II - original e c�pia das folhas da Carteira de Trabalho e Previd�ncia Social (CTPS) ou outro
documento que comprove o v�nculo empregat�cio, onde conste a identifica��o do empregado e
do empregador;
III - declara��o, com firma reconhecida em cart�rio, firmada pelo empregador, sob as penas da
lei, de que descontou, recolheu e n�o devolveu o valor objeto da restitui��o, n�o compensou a
import�ncia e nem pleiteou a restitui��o no INSS.
⁄ 4… Documentos espec�ficos para o segurado trabalhador avulso:
I - quando ocorrer intermedia��o da m�o-de-obra realizada pelo îrg�o Gestor de M�o-de-Obra
(OGMO), efetuada em conformidade com as Leis n… 8.630, de 1993 e n… 9.719, de 27 de
novembro de 1998, as quais abrangem as categorias de estivador, conferente, consertador, vigia
portu�rio e trabalhador de capatazia:
a) original e c�pia dos comprovantes de pagamento da remunera��o correspondente ao
montante de m�o-de-obra mensal (MMO), recibo de pagamento de f�rias e de d�cimo-terceiro
sal�rio referentes �s compet�ncias em que � pleiteada a restitui��o;
b) original e c�pia do comprovante de registro ou cadastro no OGMO;
c) declara��o firmada por dirigente respons�vel pelo OGMO, sob as penas da lei, com firma
reconhecida em cart�rio, de que foi descontada, recolhida e n�o devolvida ao segurado a
contribui��o objeto do pedido de restitui��o, n�o foi compensada a import�ncia e nem pleiteada
a restitui��o no INSS.
II - quando ocorrer intermedia��o da m�o-de-obra realizada pelo sindicato da categoria:
a) original e c�pia dos comprovantes de pagamento da remunera��o correspondente ao
montante de m�o-de-obra mensal (MMO), recibo de pagamento de f�rias e de d�cimo-terceiro
sal�rio referentes �s compet�ncias em que � pleiteada a restitui��o;
b) original e c�pia do comprovante de registro ou cadastro no sindicato;
c) declara��o firmada por dirigente respons�vel pelo sindicato, sob as penas da lei, com firma
reconhecida em cart�rio, de que foi descontada, recolhida e n�o devolvida ao segurado a



contribui��o objeto do pedido de restitui��o, n�o foi compensada a import�ncia e nem pleiteada
a restitui��o no INSS.
⁄ 5… Documentos espec�ficos para o segurado contribuinte individual:
I - quando a contribui��o descontada sobre a sua remunera��o for superior ao limite m�ximo do
sal�rio-de-contribui��o, dever� apresentar:
a) discriminativo de remunera��o e valores recolhidos, conforme modelo previsto no Anexo IV,
relacionando, m�s a m�s, as empresas para as quais prestou servi�os, as remunera��es
recebidas, os respectivos valores descontados, a partir de 1… de abril de 2003, e, quando for o
caso, os valores recolhidos na forma prevista no art. 97;
b) originais e c�pias dos comprovantes de pagamento de que trata o art. 101.
II - quando o segurado contribuinte individual exercer, concomitantemente, atividade como
segurado empregado, al�m dos documentos relacionados nas al�neas ÒaÓ e ÒbÓ do inciso I deste
par�grafo, dever� apresentar:
a) original e c�pia do recibo de pagamento de sal�rio referente a cada v�nculo empregat�cio e a
cada compet�ncia em que � pleiteada a restitui��o;
b) original e c�pia das folhas da Carteira de Trabalho e Previd�ncia Social (CTPS) ou outro
documento que comprove o v�nculo empregat�cio, onde conste a identifica��o do empregado e
do empregador;
c) declara��o firmada pelo empregador, sob as penas da lei, com firma reconhecida em cart�rio,
de que descontou, recolheu e n�o devolveu a contribui��o objeto do pedido de restitui��o, n�o
compensou a import�ncia e nem pleiteou a restitui��o no INSS.
III - na hip�tese do contribuinte individual solicitar restitui��o em raz�o de n�o ter efetuado na
�poca pr�pria a dedu��o de quarenta e cinco por cento da contribui��o efetivamente recolhida
pelo tomador dos servi�os dever� apresentar o original e a c�pia dos recibos de pagamento da
remunera��o referentes a cada tomador, conforme previsto no ⁄ 2… do art. 85, relativos a cada
compet�ncia em que � pleiteada a restitui��o.
⁄ 6… Documentos espec�ficos para a restitui��o de valor recolhido indevidamente sobre a
comercializa��o da produ��o rural, nas seguintes situa��es:
I - quando recolhido e requerido pelo produtor rural pessoa f�sica ou pelo segurado especial,
original e c�pia da segunda via da nota fiscal de produtor rural, caso tenha comercializado sua
produ��o com adquirente domiciliado no exterior, diretamente no varejo com consumidor pessoa
f�sica, com outro produtor rural pessoa f�sica ou com outro segurado especial;
II - quando recolhido e requerido pelo produtor rural pessoa jur�dica, original e c�pia da segunda
via da nota fiscal de venda da produ��o rural;
III - quando recolhido e requerido por adquirente, por consignat�rio ou por cooperativa de
produtores rurais:
a) original e c�pia da nota fiscal de produtor rural pessoa f�sica ou de segurado especial ou da
nota fiscal de entrada de mercadorias, referente � opera��o de compra do produto rural;
b) original e c�pia da segunda via do recibo de devolu��o ao produtor rural pessoa f�sica ou ao
segurado especial, do valor retido indevidamente referente a nota fiscal de produtor ou a nota
fiscal de entrada de mercadorias, acrescido de juros calculados na forma do art. 230, at� a data
do seu efetivo ressarcimento.
IV - quando recolhido por adquirente, consignat�rio ou cooperativa de produtores rurais e
requerido pelo produtor rural pessoa f�sica ou pelo segurado especial:
a) original e c�pia da segunda via da nota fiscal de produtor rural ou de segurado especial ou da
nota fiscal de entrada de mercadorias, referente � opera��o de venda dos produtos rurais;
b) declara��o do adquirente, do consignat�rio ou da cooperativa, sob as penas da lei, com firma
reconhecida em cart�rio, de que descontou, recolheu e n�o devolveu ao produtor rural pessoa
f�sica ou ao segurado especial o valor objeto do pedido de restitui��o e de que n�o efetuou a
compensa��o deste valor e nem requereu a restitui��o no INSS.
Subse��o III
Da Restitui��o de Valores Recolhidos para Outras entidades e fundos

Art. 211. No caso de restitui��o de valores recolhidos para outras entidades e fundos, vinculados
� restitui��o de valores recolhidos para a Previd�ncia Social, na forma do ⁄ 1… do art. 250 do
RPS, ser� o pedido recebido e decidido pelo INSS, que providenciar� a restitui��o.



⁄ 1… Entende-se como valores vinculados, a ocorr�ncia de recolhimento indevido � Previd�ncia
Social e a outras entidades e fundos, no mesmo documento de arrecada��o.
⁄ 2… O pedido de restitui��o de valores que envolver somente import�ncias relativas a outras
entidades e fundos ser� formulado diretamente � entidade respectiva e por ela decidido,
cabendo ao INSS prestar as informa��es e realizar as dilig�ncias necess�rias.

CAPŒTULO II
DA COMPENSA�ÌO E DA RESTITUI�ÌO DE VALORES REFERENTES ¸ RETEN�ÌO NA
CESSÌO DE MÌO-DEOBRA E NA EMPREITADA
Se��o I
Da Compensa��o

Art. 212. A empresa prestadora de servi�os que sofreu reten��o no ato da quita��o da nota
fiscal, da fatura ou do recibo de presta��o de servi�os, conforme previsto no art. 149, poder�
compensar o valor retido quando do recolhimento das contribui��es devidas � Previd�ncia
Social, desde que a reten��o esteja destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de
presta��o de servi�os.
⁄ 1… Se a reten��o n�o tiver sido destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de presta��o
de servi�os, a empresa contratada poder� efetuar a compensa��o do valor retido, desde que a
contratante tenha efetuado o recolhimento desse valor.
⁄ 2… A compensa��o da reten��o somente poder� ser efetuada com as contribui��es devidas �
Previd�ncia Social, n�o podendo absorver contribui��es destinadas a outras entidades e fundos,
as quais dever�o ser recolhidas integralmente pelo sujeito passivo.
⁄ 3… Para fins de recolhimento e de compensa��o da import�ncia retida, ser� considerada como
compet�ncia aquela que corresponder � data da emiss�o da nota fiscal, da fatura ou do recibo
de presta��o de servi�os.
⁄ 4… Os valores retidos no m�s de dezembro poder�o ser compensados com as contribui��es
devidas em decorr�ncia do pagamento do d�cimo-terceiro sal�rio.
⁄ 5¡ Caber� a compensa��o dos valores retidos em recolhimento efetuado em atraso, desde
que o valor retido seja da mesma compet�ncia do pagamento das contribui��es.
⁄ 6… A compensa��o do valor retido dever� ser feita no documento de arrecada��o do
estabelecimento da empresa que sofreu a reten��o, sendo vedada a compensa��o em
documento de arrecada��o referente a outro estabelecimento.
⁄ 7… A empresa contratada para execu��o de obra de constru��o civil mediante empreitada total,
compensar� o valor eventualmente retido, na forma do art. 200, em documento de arrecada��o
identificado com a matr�cula CEI da obra para a qual foi efetuado o faturamento, vedada a
compensa��o em documento de arrecada��o referente a outra obra.
⁄ 8… No caso de obra de constru��o civil, � admitida a compensa��o de saldo de reten��o com
as contribui��es referentes ao estabelecimento da empresa ao qual se vincula a obra.

Art. 213. Na impossibilidade de haver compensa��o integral da reten��o na pr�pria
compet�ncia, o cr�dito em favor da empresa prestadora de servi�os poder� ser compensado
nas compet�ncias subseq�entes, ou ser objeto de pedido de restitui��o.
Par�grafo �nico. Caso a op��o seja pela compensa��o em compet�ncias subseq�entes, o
cr�dito em favor da empresa prestadora de servi�os, acrescido de juros, calculados na forma do
art. 230, n�o est� sujeito ao limite de trinta por cento estabelecido no art. 203, observadas as
condi��es previstas no art. 212.
Se��o II
Da Restitui��o

Art. 214. O sujeito passivo, n�o optando pela compensa��o dos valores retidos, ou, se ap�s a
compensa��o, restar saldo em seu favor, poder� requerer a restitui��o do valor n�o
compensado.
Subse��o I
Do Pedido de Restitui��o



Art. 215. O pedido de restitui��o de valores retidos ser� formalizado com a protocoliza��o de
requerimento na APS da Ger�ncia-Executiva circunscricionante do estabelecimento
centralizador da empresa ou, quando estiver dispon�vel, via Internet.
Subse��o II
Da Instru��o do Processo

Art. 216. Os documentos necess�rios � instru��o do processo de restitui��o da reten��o s�o os
seguintes:
I - Requerimento de Restitui��o da Reten��o (RRR), conforme formul�rio constante do Anexo V,
dispon�vel na Internet no endere�o www.previdenciasocial.gov.br;
II - original e c�pia do contrato social e �ltima altera��o contratual que identifique os
respons�veis pela administra��o ou pela ger�ncia da sociedade, ou estatuto social e ata em que
conste a atual diretoria da sociedade ou associa��o, ou o registro de firma individual, conforme o
caso;
III - original e c�pia das notas fiscais, das faturas ou dos recibos de presta��o de servi�os
emitidos pela empresa prestadora de servi�os na compet�ncia objeto do pedido de restitui��o,
que ser�o conferidos com os dados registrados no demonstrativo citado no inciso VII;
IV - original e c�pia das notas fiscais, das faturas ou dos recibos de presta��o de servi�os
emitidos por subcontratada;
V - original e c�pia dos resumos das folhas de pagamento espec�ficas, referentes a cada
contratante dos servi�os e ao setor administrativo da requerente;
VI - original e c�pia do resumo geral consolidado de todas as folhas de pagamento, com o
respectivo demonstrativo de c�lculo das contribui��es sociais e da base de c�lculo utilizada;
VII - demonstrativo das notas fiscais, faturas ou recibos de presta��o de servi�os, elaborado
pela empresa requerente, totalizado por contratante e assinado pelo representante legal da
empresa, conforme formul�rio constante do Anexo VI;
VIII - relat�rio das reten��es emitido pelo Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e
Informa��es � Previd�ncia Social (SEFIP);
IX - original e c�pia da Guia de Recolhimento do FGTS e Informa��es � Previd�ncia Social
(GFIP) relativa �s duas �ltimas compet�ncias anteriores � data do protocolo da restitui��o, caso
as mesmas estejam inclu�das no requerimento;
X - ÒConsulta pelo CNPJÓ e ÒFicha CadastralÓ, atualizados, fornecidos pela Secretaria da Receita
Federal (SRF) e original e c�pia do recibo de entrega da Declara��o Anual Simplificada da
Receita Federal, relativo �s compet�ncias envolvidas no pedido de restitui��o, para as empresas
optantes pelo SIMPLES.
Par�grafo �nico. Dever� ser apresentada procura��o do sujeito passivo outorgada por
instrumento particular, com firma reconhecida em cart�rio, ou por instrumento p�blico, com
poderes espec�ficos para representar o requerente, se for o caso.
Se��o III
Das Disposi��es Espec�ficas da Reten��o

Art. 217. Na falta de destaque do valor da reten��o na nota fiscal, fatura ou recibo de presta��o
de servi�os, a empresa contratada somente poder� receber a restitui��o pleiteada se comprovar
o recolhimento do valor retido pela empresa contratante.

Art. 218. Constatada diverg�ncia nas informa��es fornecidas pela requerente, ou a n�o
confirma��o do recolhimento do valor retido, a APS da circunscri��o da empresa contratada
dever� oficiar diretamente a empresa contratante para, no prazo de dez dias, contados da data
da ci�ncia, confirmar os dados e valores constantes nas notas fiscais, faturas ou recibos
referentes �s compet�ncias relacionadas no requerimento ou o recolhimento das import�ncias
retidas, conforme o caso.
⁄ 1… Confirmadas as diverg�ncias e n�o sendo sanadas as irregularidades pela requerente, no
prazo previsto no caput, o processo de restitui��o dever� ser encaminhado ao Servi�o ou �
Se��o de Fiscaliza��o para a instaura��o do procedimento fiscal adequado junto � empresa
contratada e an�lise conclusiva quanto ao pedido.



⁄ 2… N�o sendo o recolhimento confirmado dentro do prazo estabelecido no caput, dever� o fato
ser comunicado por escrito ao Servi�o ou � Se��o de Fiscaliza��o da Ger�ncia-Executiva da
circunscri��o da empresa contratante para que, sendo o caso, sejam adotadas as provid�ncias
para a constitui��o do cr�dito previdenci�rio e emiss�o da Representa��o Fiscal para Fins
Penais, sem preju�zo do andamento do processo de restitui��o.

Art. 219. Na hip�tese da empresa contratante efetuar recolhimento de valor retido em
duplicidade ou a maior, o pedido de restitui��o ser� apresentado pela empresa contratada, ou
pela empresa contratante, na forma estabelecida nos arts. 215 e 216.
Par�grafo �nico. Quando se tratar de pedido feito pela empresa contratante, esta dever�
apresentar tamb�m os seguintes documentos:
I - autoriza��o expressa de respons�vel legal pela empresa contratada, com firma reconhecida
em cart�rio, com poderes espec�ficos para requerer e receber a restitui��o, em que conste a(s)
compet�ncia(s) em que houve recolhimento em duplicidade ou de valor a maior;
II - declara��o firmada pelo outorgante, sob as penas da lei, com firma reconhecida em cart�rio,
de que n�o compensou e nem foi restitu�do dos valores requeridos pela outorgada.
Art. 220. O requerimento de restitui��o de reten��o de empresa optante pelo SIMPLES,
obedecer� os seguintes crit�rios:
I - para pedidos referentes a notas fiscais, faturas ou recibos emitidos at� 31 de dezembro de
1999 e ap�s 1… de setembro de 2002, aplicar-se-� o tratamento de restitui��o da reten��o;
II - para pedidos de restitui��o de reten��o sofrida no per�odo de 1… de janeiro de 2000 e 31 de
agosto de 2002, em que n�o havia a obriga��o da reten��o, aplicar-se-� a regra geral da
compensa��o e da restitui��o de valores recolhidos indevidamente;
III - para os pedidos de restitui��o de reten��o que se refiram aos dois per�odos previstos nos
incisos I e II, no mesmo requerimento, ser�o aplicados os dois crit�rios previstos naqueles
incisos, observado cada per�odo.

CAPŒTULO III
DO REEMBOLSO

Art. 221. Reembolso � o procedimento pelo qual o INSS ressarce a empresa ou a equiparada de
valores de quotas de sal�rio-fam�lia e sal�rio-maternidade pagos a segurados a seu servi�o,
observado quanto ao sal�rio-maternidade, o per�odo anterior a 29 de novembro de 1999 e os
benef�cios requeridos a partir de 1… de abril de 2003.
⁄ 1… O reembolso poder� ser efetuado mediante dedu��o no ato do recolhimento das
contribui��es devidas � Previd�ncia Social, correspondentes ao m�s de pagamento do benef�cio
ao segurado.
⁄ 2… Quando o valor a deduzir for superior �s contribui��es sociais previdenci�rias devidas para
o m�s do pagamento do benef�cio ao segurado, o sujeito passivo poder� deduzir o saldo a seu
favor no recolhimento das contribui��es dos meses subseq�entes, sem o limite estabelecido no
art. 203, observando as disposi��es dos arts. 202 e 230, ou poder� requerer o seu reembolso ao
INSS.
⁄ 3… Caso o sujeito passivo n�o efetue a dedu��o na �poca pr�pria, essas import�ncias poder�o
ser compensadas, sem o limite estabelecido no art. 203, observando as disposi��es dos arts.
202 e 230, ou ser objeto de requerimento de restitui��o.
⁄ 4… A valor das quotas de sal�rio-fam�lia ou de sal�riomaternidade s� poder� ser deduzido das
contribui��es devidas � Previd�ncia Social, sendo vedada a dedu��o das contribui��es
arrecadadas pelo INSS para outras entidades e fundos.
Se��o ònica
Do Pedido de Reembolso

Art. 222. O pedido ser� formalizado com a protocoliza��o de requerimento na APS da
circunscri��o do estabelecimento centralizador da empresa ou, quando estiver dispon�vel, via
Internet.
Subse��o ònica
Da Instru��o do Processo



Art. 223. Os documentos necess�rios � instru��o do processo s�o os seguintes:
I - Requerimento de Reembolso (RR), em duas vias, conforme modelo constante do Anexo VII,
dispon�vel na p�gina da Previd�ncia Social, no endere�o www.previdenciasocial.gov.br, ou em
documento diverso, desde que o requerimento contenha todas as informa��es exigidas no
respectivo formul�rio;
II - original e c�pia do contrato social e �ltima altera��o contratual que identifique os
respons�veis pela administra��o ou pela ger�ncia da sociedade, ou estatuto social e ata em que
conste a atual diretoria da sociedade ou associa��o, ou o registro de firma individual, conforme o
caso;
III - procura��o por instrumento particular, com firma reconhecida em cart�rio, ou por
instrumento p�blico, com poderes espec�ficos para representar o requerente, se for o caso;
IV - GFIP das duas compet�ncias anteriores � data do protocolo do requerimento, caso as
mesmas estejam inclu�das no pedido.
⁄ 1… Os documentos espec�ficos para instru��o de processo relativo a reembolso de quotas de
sal�rio-fam�lia, s�o:
I - o original e a c�pia da folha de pagamento que comprove o pagamento do sal�rio-fam�lia;
II - a c�pia da certid�o de nascimento do filho ou da documenta��o relativa � equiparada;
III - atestado de vacina��o anual para crian�as de at� seis anos de idade;
IV - comprova��o semestral de freq��ncia escolar a partir dos sete anos de idade.
⁄ 2… Os documentos espec�ficos para instru��o de processo relativo a reembolso de valor
correspondente a sal�rio-maternidade, s�o:
I - o original e a c�pia da folha de pagamento que comprove o pagamento do sal�rio-
maternidade;
II - o original e a c�pia de atestado m�dico; ou
III - o original e a c�pia da certid�o de nascimento.

CAPŒTULO IV
DA OPERA�ÌO CONCOMITANTE

Art. 224. Opera��o concomitante � o procedimento pelo qual o sujeito passivo, mediante
manifesto interesse, liquida valores devidos � Previd�ncia Social, total ou parcialmente,
utilizando-se de cr�dito da mesma natureza, oriundo de processo de restitui��o ou de
reembolso.
⁄ 1… O interesse de realizar a opera��o concomitante dever� ser manifestado por escrito pelo
sujeito passivo e este documento integrar� o processo de restitui��o ou de reembolso.
⁄ 2… Havendo a op��o pela opera��o concomitante, ser�o observados os seguintes crit�rios:
I - sendo o valor devido � Previd�ncia Social inferior ao da restitui��o ou do reembolso, ser�
emitida Autoriza��o para Pagamento (AP) ao requerente do valor excedente, cuja c�pia ser�
juntada aos processos de d�bito, de restitui��o e de reembolso, conforme o caso, ap�s a efetiva
liquida��o;
II - caso o valor devido � Previd�ncia Social seja superior ao da restitui��o ou do reembolso, a
liquida��o ocorrer� at� o montante do valor a ser restitu�do ou reembolsado, prosseguindo-se a
cobran�a dos valores ainda devidos.
⁄ 3… A opera��o concomitante dever� ocorrer na seguinte ordem de liquida��o:
I - cr�ditos constitu�dos cuja exigibilidade n�o esteja suspensa, observada a ordem de
constitui��o, a partir do mais antigo;
II - parcelas vencidas e n�o-pagas relativas a acordo de parcelamento, observada a ordem de
vencimento, a partir da mais antiga;
III - import�ncias devidas e n�o-recolhidas, referentes a contribui��es e acr�scimos legais,
considerando as compet�ncias mais antigas, observados os prazos de decad�ncia;
IV - parcelas vincendas relativas a acordo de parcelamento adimplente, observada a ordem
decrescente de vencimento.
⁄ 4… Formalizada a op��o pela opera��o concomitante o processo de restitui��o ser� instru�do
com planilha, elaborada por servidor da APS, que conter�:
I - o valor a restituir ou a reembolsar e os respectivos juros calculados na forma do art. 230;



II - o valor devido pelo sujeito passivo e os respectivos acr�scimos legais calculados na forma da
Se��o V do Cap�tulo I do T�tulo VI;
III - a demonstra��o da eventual diferen�a.

CAPŒTULO V
DA DECISÌO E DO RECURSO

Art. 225. Compete � Chefia do Servi�o/Se��o/Setor de Arrecada��o da APS decidir sobre
requerimento de reembolso e de restitui��o.
⁄ 1… Na hip�tese de deferimento total ou parcial de pedido de restitui��o, dever� ser interposto
recurso de of�cio, nos termos do art. 366 do RPS, � autoridade hierarquicamente superior, na
seguinte ordem:
I - � chefia da Ag�ncia da Previd�ncia Social (APS), caso o montante do valor a ser restitu�do,
nele considerados o valor origin�rio e os acr�scimos legais, seja inferior a R$ 30.000,00 (trinta
mil reais);
II - � chefia da Divis�o/Servi�o de Receita Previdenci�ria da Ger�ncia-Executiva, caso o
montante do valor a ser restitu�do, nele considerados o valor origin�rio e os acr�scimos legais,
seja igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
⁄ 2… Na APS tipo ÒDÓ, compete � chefia da ag�ncia a decis�o a que se refere este artigo, e
quando esta for procedente, dever� ser interposto recurso de of�cio � Chefia da Divis�o/Servi�o
da Receita Previdenci�ria da Ger�ncia-Executiva de sua circunscri��o, qualquer que seja o
montante do valor a ser restitu�do.
⁄ 3… N�o caber� recurso de of�cio em rela��o ao pedido cujo deferimento decorrer da aplica��o
do procedimento de rito sum�rio, envolvendo as seguintes situa��es:
I - restitui��o de pagamento de contribui��o em duplicidade;
II - restitui��o de valor decorrente de evidente erro de c�lculo;
III - restitui��o de contribui��es recolhidas em per�odo de gozo de benef�cio por segurado
contribuinte individual ou facultativo, desde que o segurado tenha estado em gozo de benef�cio
durante todo o per�odo da compet�ncia envolvida na restitui��o.
⁄ 4… Fica condicionada ao despacho conclusivo de Auditor-Fiscal da Previd�ncia Social (AFPS),
a decis�o referente aos processos que apresentem as seguintes situa��es:
I - empresa optante pelo SIMPLES cuja atividade econ�mica esteja inclu�da entre as veda��es
do art. 9… da Lei n… 9.317, de 06.12.96, hip�tese em que dever� ser emitida Representa��o
Administrativa � Secretaria da Receita Federal (SRF), devendo o pedido de restitui��o ficar
sobrestado at� a decis�o da SRF;
II - restitui��o decorrente da reten��o na cess�o de m�o-deobra ou na empreitada em que o
valor da m�o-de-obra empregada � inferior a quarenta por cento do valor bruto dos servi�os
contido na nota fiscal, fatura ou recibo de presta��o de servi�os vinculado a uma matr�cula CEI
de obra de constru��o civil.
III - pedido em que o processo foi instru�do com GFIP contendo retifica��o que importe altera��o
de fatos geradores ou valores de contribui��es devidas pelo sujeito passivo.
Art. 226. Da decis�o proferida nos pedidos de que trata o caput do art. 225, ser� dada ci�ncia ao
requerente por meio postal ou por correio eletr�nico.
Par�grafo �nico. Da decis�o pela improced�ncia total ou parcial do pedido, caber� recurso para
o Conselho de Recursos da Previd�ncia Social (CRPS), no prazo de trinta dias, contados da
data da ci�ncia da decis�o, devendo, nesta hip�tese, serem apresentadas contra-raz�es pelo
INSS.

CAPŒTULO VI
DAS DISPOSI�˝ES GERAIS
Se��o I
Dos Prazos e dos Direitos

Art. 227. O direito de pleitear restitui��o ou reembolso ou de realizar compensa��o de
contribui��es ou de outras import�ncias extingue-se em cinco anos contados do dia seguinte:
I - do recolhimento ou do pagamento indevido;



II - em que se tornar definitiva a decis�o administrativa ou passar em julgado a decis�o judicial
que tenha reformado, anulado ou revogado a decis�o condenat�ria;
III - do vencimento da compet�ncia em que deixou de ser efetuado o reembolso, mediante
dedu��o;
IV - do vencimento para recolhimento da reten��o efetuada com base na nota fiscal, fatura ou
recibo de presta��o de servi�os.

Art. 228. O prazo final para apresenta��o de pedido de restitui��o ou de in�cio da efetiva��o da
compensa��o de contribui��es sociais previdenci�rias relativas a remunera��o paga a
aut�nomos, empres�rios e avulsos, foi estabelecido de acordo com os seguintes crit�rios:
I - os recolhimentos efetuados com base no inciso I do art. 3… da Lei n… 7.787, de 30 de junho de
1989, relativos ao per�odo de setembro de 1989 a outubro de 1991, tiveram por in�cio do prazo
prescricional o dia 28 de abril de 1995 (data da publica��o da Resolu��o n… 14 do Senado
Federal) e, por t�rmino, o dia 28 de abril de 2000;
II - os recolhimentos efetuados com base no inciso I do art. 22 da Lei n… 8.212, de 1991, relativos
ao per�odo de novembro de 1991 a abril de 1996, anterior � vig�ncia da Lei Complementar n…
84, de 18 de janeiro de 1996, tiveram por in�cio do prazo prescricional o dia 1… de dezembro de
1995 (data da republica��o da decis�o proferida na A��o Direta de Inconstitucionalidade - ADIN
n… 1.102/DF) e, por t�rmino, o dia 1… de dezembro de 2000.

Art. 229. Quando a empresa estiver com atividade encerrada, ter�o legitimidade para pleitear a
restitui��o os s�cios que det�m o direito ao cr�dito ou a empresa sucessora, conforme
determinado no ato de dissolu��o ou de sucess�o, respectivamente.
Par�grafo �nico. Poder�o tamb�m efetuar a compensa��o de cr�ditos as empresa que
resultarem das situa��es previstas no art. 780.
Se��o II
Do Recolhimento e dos Acr�scimos Legais

Art. 230. O valor a ser compensado, reembolsado ou restitu�do ser� acrescido de juros de mora
incidentes sobre o valor origin�rio, calculados de acordo com o estabelecidos no art. 511.
Par�grafo �nico. O c�lculo do valor a ser compensado, reembolsado ou restitu�do, poder� ser
efetuado pela Internet, no endere�o www.previdenciasocial.gov.br.

Art. 231. O valor a ser recolhido � Previd�ncia Social dever� ser apurado ap�s as dedu��es do
sal�rio-fam�lia e do sal�rio-maternidade, a compensa��o dos valores retidos na cess�o de m�o-
deobra e na empreitada, e a compensa��o dos demais valores recolhidos indevidamente.
Par�grafo �nico. Aplica-se � restitui��o e ao reembolso a que se referem os arts. 206 e 221 o
limite m�nimo estabelecido para recolhimento em documento de arrecada��o da Previd�ncia
Social.

Art. 232. Os valores deduzidos ou compensados dever�o ser declarados na GFIP relativa a
compet�ncia em que foi realizada a dedu��o ou a compensa��o.
Se��o III
Da Apresenta��o e da Guarda dos Documentos

Art. 233. Os formul�rios constantes dos Anexos III a VII poder�o ser obtidos em qualquer APS
ou via Internet na p�gina da Previd�ncia Social no endere�o www.previdenciasocial.gov.br.
Par�grafo �nico. O pedido de restitui��o ou de reembolso poder� ser formalizado em
documentos diversos dos formul�rios referidos no caput, desde que o requerimento contenha
todas as informa��es exigidas no respectivo formul�rio.

Art. 234. Na hip�tese de requerimento formulado por meio da Internet, os elementos necess�rios
� instru��o do processo dever�o ser apresentados na APS circunscricionante do
estabelecimento centralizador da empresa requerente ou do domic�lio do sujeito passivo, no
prazo de dez dias, a contar da data do protocolo.



Par�grafo �nico. O requerimento ser� arquivado caso o sujeito passivo n�o apresente, no prazo
estabelecido no caput, os elementos necess�rios � instru��o e an�lise do pedido.

Art. 235. Na hip�tese de requerimento protocolizado na APS, a falta de apresenta��o de
qualquer elemento necess�rio � instru��o e an�lise do processo dever� ser comunicada ao
sujeito passivo, mediante of�cio enviado por meio postal ou por correio eletr�nico.
Par�grafo �nico. N�o suprida a falta documental no prazo de dez dias, a contar da data do
recebimento do of�cio pelo sujeito passivo, o processo ser� arquivado.

Art. 236. Reconhecido o direito � restitui��o ou ao reembolso pleiteado pelo contribuinte e
havendo fato impeditivo ao pagamento, previsto no art. 207, o requerente ser� cientificado,
mediante of�cio enviado por meio postal ou por correio eletr�nico, e ter� o prazo de dez dias, a
contar da data da ci�ncia, para sanar o impedimento ou requerer a opera��o concomitante, se
for o caso, sob pena de arquivamento do processo na APS.

Art. 237. Nas situa��es previstas nos arts. 234, 235 e 236, o sujeito passivo poder� apresentar
novo pedido, observado o prazo prescricional definido no art. 227, n�o cabendo o
desarquivamento do processo.

Art. 238. O direito � compensa��o ou � restitui��o est� condicionado � comprova��o do
recolhimento ou do pagamento do valor a ser compensado ou requerido.
⁄ 1… As informa��es prestadas pelo sujeito passivo no requerimento de restitui��o ou de
reembolso dever�o ser confirmadas nos sistemas informatizados do INSS.
⁄ 2¡ Ocorrendo diverg�ncia entre as informa��es declaradas pelo sujeito passivo no
requerimento de restitui��o ou de reembolso e as constantes nos sistemas informatizados do
INSS, ser�o exigidos documentos e esclarecimentos que possibilitem regularizar a situa��o,
inclusive quanto � retifica��o de GFIP elaborada em desacordo com o Manual da GFIP.
⁄ 3¡ O disposto no caput n�o se aplica � compensa��o e � restitui��o de valores retidos com
base no art. 149, salvo na hip�tese prevista no ⁄ 1… do art. 212 e no art. 217.

Art. 239. Poder�o ser exigidos outros documentos que se fa�am necess�rios � instru��o e �
an�lise do pedido de restitui��o ou de reembolso, que contenham informa��es n�o dispon�veis
nos bancos de dados informatizados do INSS.

Art. 240. Quando a restitui��o ou o reembolso envolver a obrigatoriedade de retifica��o de
valores declarados em GFIP, correspondente a compet�ncia relacionada no pedido, dever�o ser
observados os seguintes procedimentos:
I - se a requerente for a empresa, o pedido dever� ser instru�do com a GFIP retificada e os
formul�rios de retifica��o, com os respectivos recibos de entrega, conforme o caso;
II - no caso de requerimento apresentado por segurado ou por terceiro n�o respons�vel pelo
recolhimento, conforme previsto no ⁄ 1… do art. 208, n�o haver� necessidade de altera��o na
GFIP, n�o ocasionando nenhum preju�zo da restitui��o ao requerente.

Art. 241. As c�pias dos documentos exigidos para instru��o do processo ser�o conferidas com
os seus originais, para fins de confer�ncia pelo servidor, os quais ser�o devolvidos, de imediato,
ao sujeito passivo.
Se��o IV
Das Disposi��es Especiais

Art. 242. Na hip�tese de cooperativa de trabalho ter sofrido, a partir de 1… de mar�o de 2000,
reten��o sobre o valor da nota fiscal ou da fatura de presta��o de servi�os, a compensa��o ou a
restitui��o do valor indevidamente retido poder� ser efetuada ou requerida por essa cooperativa
de trabalho.



Art. 243. O requerente poder� pedir, no mesmo requerimento e na mesma compet�ncia, a
restitui��o de recolhimento indevido, de reten��o ou o reembolso, obedecendo, para cada caso,
os crit�rios estabelecidos nesta Instru��o Normativa.

Art. 244. O requerimento de restitui��o decorrente de mandado judicial oriundo de liminar ou de
senten�a contra o INSS ou autoridade que o represente, ser� protocolizado em qualquer APS da
Ger�ncia-Executiva circunscricionante do estabelecimento centralizador do sujeito passivo.
Par�grafo �nico. O pedido ser� encaminhado � Procuradoria Federal Especializada junto ao
INSS para conhecimento, exame, manifesta��o e, se for o caso, devolu��o � Ger�ncia-
Executiva ou � APS de origem, com as instru��es procedimentais.

Art. 245. O requerimento de restitui��o de contribui��es incidentes sobre o faturamento e o
lucro, bem como sobre a receita de concursos de progn�sticos, dever� ser dirigido diretamente �
Secretaria da Receita Federal (SRF).

Art. 246. Caso seja constatado, em procedimento fiscal, que as informa��es prestadas pelo
sujeito passivo no requerimento de restitui��o ou de reembolso, bem como em documentos
relacionados com compensa��o ou reembolso efetuados, s�o inver�dicas, o valor restitu�do ou
compensado ser� glosado.

TŒTULO IV
DAS NORMAS E PROCEDIMENTOS ESPECŒFICOS
CAPŒTULO I
DAS ATIVIDADES RURAL E AGROINDUSTRIAL
Se��o I
Dos Conceitos

Art. 247. Considera-se:
I - produtor rural, a pessoa f�sica ou jur�dica, propriet�ria ou n�o, que desenvolve, em �rea
urbana ou rural, a atividade agropecu�ria, pesqueira ou silvicultural, bem como a extra��o de
produtos prim�rios, vegetais ou animais, em car�ter permanente ou tempor�rio, diretamente ou
por interm�dio de prepostos;
II - segurado especial, o produtor rural pessoa f�sica, o parceiro, o meeiro, o comodat�rio ou o
arrendat�rio, bem como o pescador artesanal ou a ele assemelhado, que exer�a suas atividades
individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com aux�lio eventual de terceiros,
bem como seus respectivos c�njuges ou companheiros e filhos maiores de dezesseis anos ou a
eles equiparados, desde que trabalhem comprovadamente com o grupo familiar, conforme
definido no art. 13;
III - produ��o rural, os produtos de origem animal ou vegetal, em estado natural ou submetidos a
processos de beneficiamento ou de industrializa��o rudimentar, bem como os subprodutos e os
res�duos obtidos por esses processos;
IV - beneficiamento, a primeira modifica��o ou o preparo dos produtos de origem animal ou
vegetal, por processos simples ou sofisticados, para posterior venda ou industrializa��o, sem
lhes retirar a caracter�stica original, assim compreendidos, entre outros, os processos de
lavagem, limpeza, descaro�amento, pilagem, descascamento, debulha��o, secagem, socagem
e lenhamento;
V - industrializa��o rudimentar, o processo de transforma��o do produto rural, realizado pelo
produtor rural pessoa f�sica, alterando-lhe as caracter�sticas originais, tais como a pasteuriza��o,
o resfriamento, a fermenta��o, o carvoejamento, o cozimento, a destila��o,
a moagem, a torrefa��o, a cristaliza��o, a fundi��o, entre outros similares;
VI - subprodutos e res�duos, aqueles que, mediante processo de beneficiamento ou de
industrializa��o rudimentar de produto rural original, surgem sob nova forma, tais como a casca,
o farelo, a palha, o p�lo e o caro�o, entre outros;
VII - adquirente, a pessoa f�sica ou jur�dica que adquire a produ��o rural para uso comercial,
industrial ou para qualquer outra finalidade econ�mica;



VIII - consignat�rio, o comerciante a quem a produ��o rural � entregue para que seja
comercializada, de acordo com as instru��es do fornecedor;
IX - consumidor, a pessoa f�sica ou jur�dica que adquire a produ��o rural no varejo ou
diretamente do produtor rural, para uso ou consumo pr�prio;
X - arrematante, a pessoa f�sica ou jur�dica que arremata ou que adquire produ��o rural em
leil�es ou pra�as;
XI - sub-rogado, a condi��o de que se revestem a empresa adquirente, consumidora ou
consignat�ria, ou a cooperativa que, por expressa disposi��o de lei, torna-se diretamente
respons�vel pelo recolhimento das contribui��es devidas pelo produtor rural pessoa f�sica e pelo
segurado especial;
XII - parceria rural, o contrato agr�rio pelo qual uma pessoa se obriga a ceder a outra, por tempo
determinado ou n�o, o uso de im�vel rural, de parte ou de partes de im�vel rural, incluindo ou
n�o benfeitorias e outros bens, com o objetivo de nele exercer atividade agropecu�ria ou
pesqueira ou de lhe entregar animais para cria, recria, invernagem, engorda ou para extra��o de
mat�ria-prima de origem animal ou vegetal, mediante partilha de risco, proveniente de caso
fortuito ou de for�a maior, do empreendimento rural e dos frutos, dos produtos ou dos lucros
havidos, nas propor��es que estipularem;
XIII - parceiro, aquele que, comprovadamente, tem contrato de parceria com o propriet�rio do
im�vel ou embarca��o e nele desenvolve atividade agropecu�ria ou pesqueira, partilhando os
lucros conforme o ajustado em contrato;
XIV - meeiro, aquele que, comprovadamente, tem contrato com o propriet�rio do im�vel e nele
desenvolve atividade agropecu�ria ou pesqueira, dividindo os rendimentos auferidos em partes
iguais;
XV - parceria de produ��o rural integrada, o contrato entre produtores rurais, pessoa f�sica com
pessoa jur�dica ou pessoa jur�dica com pessoa jur�dica, objetivando a produ��o rural para fins de
industrializa��o ou de comercializa��o, sendo o resultado partilhado nos termos contratuais;
XVI - arrendamento rural, o contrato pelo qual uma pessoa se obriga a ceder a outra, por tempo
determinado ou n�o, o uso e o gozo de im�vel rural, de parte ou de partes de im�vel rural,
incluindo ou n�o outros bens e outras benfeitorias, com o objetivo de nele exercer atividade de
explora��o agropecu�ria ou pesqueira mediante certa retribui��o ou aluguel;
XVII - arrendat�rio, aquele que, comprovadamente, utiliza o im�vel, mediante retribui��o
acertada ou pagamento de aluguel ao arrendante, com o objetivo de nele desenvolver atividade
agropecu�ria ou pesqueira;
XVIII - comodato rural, o empr�stimo gratuito de parte ou de partes de im�vel rural, incluindo ou
n�o outros bens e outras benfeitorias, com o objetivo de nele exercer atividade agropecu�ria ou
pesqueira;
XIX - comodat�rio, aquele que, comprovadamente, explora o im�vel rural pertencente a outra
pessoa, por empr�stimo gratuito, por tempo indeterminado ou n�o, com o objetivo de nele
desenvolver atividade agropecu�ria ou pesqueira;
XX - cons�rcio simplificado de produtores rurais, a uni�o de produtores rurais pessoas f�sicas
que, mediante documento registrado em cart�rio de t�tulos e documentos, outorga a um deles
poderes para contratar, gerir e demitir trabalhador para a exclusiva presta��o de servi�os aos
integrantes desse cons�rcio, observado que:
a) a formaliza��o do cons�rcio ocorre por meio de documento registrado em cart�rio de t�tulos e
documentos, que dever� conter a identifica��o de cada produtor rural pessoa f�sica, seu
endere�o pessoal e o de sua propriedade rural, bem como o respectivo registro no Instituto
Nacional de Coloniza��o e Reforma Agr�ria (INCRA) ou informa��es relativas � parceria, �
mea��o, ao comodato ou ao arrendamento e a matr�cula de cada um dos produtores rurais no
Cadastro Espec�fico do INSS (CEI);
b) o cons�rcio simplificado de produtores rurais equipara-se ao empregador rural pessoa f�sica.
XXI - cooperativa de produ��o rural, a sociedade de produtores rurais pessoas f�sicas, ou de
produtores rurais pessoas f�sicas e pessoas jur�dicas que, organizada na forma da lei, constitui-
se em pessoa jur�dica com o objetivo de produzir e industrializar, ou de produzir e comercializar,
ou de produzir, industrializar e comercializar a sua produ��o rural;
XXII - cooperativa de produtores rurais a sociedade organizada por produtores rurais pessoas
f�sicas, de produtores rurais pessoas jur�dicas ou por produtores rurais pessoas f�sicas e



pessoas jur�dicas, com o objetivo de comercializar, ou de industrializar, ou de industrializar e
comercializar a produ��o rural dos cooperados;
XXIII - agroindustrial o produtor rural pessoa jur�dica cuja atividade econ�mica � a
industrializa��o de produ��o pr�pria ou a industrializa��o de produ��o pr�pria e da adquirida de
terceiros, que desenvolve duas atividades em um mesmo empreendimento econ�mico com
departamentos, divis�es ou setores rural e industrial distintos;
XXIV - atividade econ�mica aut�noma, aquela exercida mediante estrutura operacional definida,
em estabelecimento espec�fico ou n�o, com a utiliza��o de m�o-de-obra distinta daquela
utilizada na atividade de produ��o rural ou agroindustrial, assim considerada aquela exercida por
mais de tr�s meses consecutivos ou seis meses intercalados, no ano civil, que represente
parcela superior a cinco por cento do faturamento anual do produtor rural, e envolva
comercializa��o de produtos que o produtor rural n�o produz.
Par�grafo �nico. N�o se considera atividade de industrializa��o, para efeito do enquadramento
da empresa como agroind�stria, a atividade de beneficiamento descrita no inciso IV deste artigo.
Se��o II
Da Ocorr�ncia do Fato Gerador

Art. 248. O fato gerador das contribui��es sociais ocorre na comercializa��o da produ��o rural:
I - de produtor rural pessoa f�sica e de segurado especial realizada diretamente com:
a) adquirente domiciliado no exterior (exporta��o), observado o disposto no art. 252;
b) consumidor pessoa f�sica, no varejo;
c) adquirente pessoa f�sica, n�o-produtora rural, para venda no varejo a consumidor pessoa
f�sica;
d) outro produtor rural pessoa f�sica;
e) outro segurado especial.
II - de produtor rural pessoa jur�dica, exceto daquele que al�m da atividade rural exerce qualquer
outra atividade econ�mica aut�noma, observado o disposto nos ⁄⁄ 4… e 5… do art. 257;
III - realizada pelo produtor rural pessoa f�sica ou pelo segurado especial com empresa
adquirente, consumidora, consignat�ria ou com cooperativa;
IV - pr�pria e da adquirida de terceiros, industrializada ou n�o, pela agroind�stria, exceto a de
piscicultura, carcinicultura, suinocultura e a de avicultura, a partir de 1… de novembro de 2001.
Par�grafo �nico. O recebimento de produ��o agropecu�ria oriunda de outro pa�s, ainda que o
remetente seja o pr�prio destinat�rio do produto, n�o configura fato gerador de contribui��es
sociais.

Art. 249. Os seguintes eventos s�o tamb�m considerados fatos geradores de contribui��es
sociais:
I - a comercializa��o de produto rural vegetal ou animal que, originariamente, foi adquirido com
isen��o da contribui��o e posteriormente descartado ou rejeitado;
II - a comercializa��o de produto rural vegetal ou animal originariamente isento de contribui��o
com adquirente que n�o tenha como objetivo econ�mico atividade condicionante da isen��o;
III - a da��o em pagamento, a permuta, o ressarcimento, a indeniza��o ou a compensa��o feita
com produtos rurais pelo produtor rural com adquirente, consignat�rio, cooperativa ou
consumidor;
IV - qualquer cr�dito ou pagamento efetuado pela cooperativa aos cooperados, representando
complementa��o de pre�o do produto rural, incluindo-se, entre outros, as sobras, os retornos, as
bonifica��es e os incentivos pr�prios ou governamentais;
V - o arremate de produ��o rural em leil�es e pra�as, exceto se os produtos n�o integrarem a
base de c�lculo das contribui��es.

Art. 250. Na parceria de produ��o rural integrada o fato gerador, a base de c�lculo das
contribui��es e as al�quotas ser�o determinadas em fun��o da categoria de cada parceiro
perante o Regime Geral de Previd�ncia Social (RGPS) no momento da destina��o dos
respectivos quinh�es.
Par�grafo �nico. A parte da produ��o que na partilha couber ao parceiro outorgante �
considerada produ��o pr�pria.



Art. 251. Nos contratos de compra e venda para entrega futura, que exigem cl�usula suspensiva,
o fato gerador de contribui��es dar-se-� na data de emiss�o da respectiva nota fiscal,
independentemente da realiza��o de antecipa��es de pagamento.
Se��o III
Da Exporta��o de Produtos Rurais

Art. 252. N�o incidem as contribui��es sociais de que trata este Cap�tulo sobre as receitas
decorrentes de exporta��o de produtos rurais, cuja comercializa��o ocorra a partir de 12 de
dezembro de 2001, por for�a do disposto no inciso I do ⁄ 2…, do art. 149, da Constitui��o
Federal, alterado pela Emenda Constitucional n… 33, de 11 de dezembro de 2001.
Se��o III
Da Base de C�lculo das Contribui��es do Produtor Rural

Art. 253. A base de c�lculo das contribui��es sociais devidas pelo produtor rural �:
I - o valor da receita bruta proveniente da comercializa��o da sua produ��o e dos subprodutos e
res�duos, se houver;
II - o valor do arremate da produ��o rural;
III - o pre�o de mercado da produ��o rural dada em pagamento, permuta, ressarcimento ou em
compensa��o, entendendo-se por:
a) pre�o de mercado, a cota��o do produto rural no dia e na localidade em que ocorrer o fato
gerador;
b) pre�o a fixar, aquele que � definido posteriormente � comercializa��o da produ��o rural,
sendo que a contribui��o ser� devida nas compet�ncias e nas propor��es dos pagamentos;
c) pre�o de pauta, o valor comercial m�nimo fixado pela Uni�o, pelos estados, pelo Distrito
Federal ou pelos munic�pios para fins tribut�rios.
⁄ 1… Considera-se receita bruta o valor recebido ou creditado ao produtor rural na opera��o de
venda ou de consigna��o da produ��o rural, podendo, ainda, ser resultante de permuta,
compensa��o, da��o em pagamento ou ressarcimento que represente valor, pre�o ou
complemento de pre�o.
⁄ 2… Na hip�tese da documenta��o n�o indicar o valor da produ��o dada em pagamento,
ressarcimento ou em compensa��o, tomar-se-� como base de c�lculo das contribui��es o valor
da obriga��o quitada.

Art. 254. N�o integra a base de c�lculo das contribui��es do produtor rural pessoa f�sica e do
segurado especial o produto:
I - vegetal, destinado ao plantio ou ao reflorestamento;
II - vegetal, vendido por pessoa ou entidade que, registrada no Minist�rio da Agricultura e do
Abastecimento, se dedique ao com�rcio de sementes e de mudas no Pa�s;
III - animal, destinado � reprodu��o ou � cria��o pecu�ria ou granjeira;
IV - animal, utilizado como cobaia para fins de pesquisa cient�fica no Pa�s.
Par�grafo �nico. O disposto no caput aplica-se tamb�m �s opera��es de comercializa��o dos
produtos rurais referidos nos incisos I a IV com pessoa jur�dica sub-rogada nas obriga��es do
produtor rural, inclusive a agroind�stria.
Se��o IV
Da Base de C�lculo das Contribui��es da Agroind�stria

Art. 255. A partir de 1… de novembro de 2001, a base de c�lculo das contribui��es devidas pela
agroind�stria � o valor da receita bruta proveniente da comercializa��o da produ��o pr�pria e da
adquirida de terceiros, industrializada ou n�o, exceto para as agroind�strias de piscicultura,
carcinicultura, suinocultura e avicultura.
Par�grafo �nico. Ocorre a substitui��o da contribui��o tratada no caput, ainda que a
agroind�stria explore, tamb�m, outra atividade econ�mica aut�noma, no mesmo ou em
estabelecimento distinto, hip�tese em que a contribui��o incidir� sobre o valor da receita bruta
decorrente da comercializa��o em todas as atividades, ressalvado o disposto no inciso I do art.
262 e observado o disposto no art. 253. .



Art. 256. A base de c�lculo das agroind�strias de piscicultura, carcinicultura, suinocultura e
avicultura, independentemente de ter ou n�o outra atividade comercial ou industrial, � a
remunera��o contida na folha de pagamento dos segurados a seu servi�o.
Se��o V
Da Contribui��o sobre a Produ��o Rural

Art. 257. As contribui��es sociais incidentes sobre a receita bruta proveniente da
comercializa��o da produ��o rural, industrializada ou n�o, substituem as contribui��es sociais
incidentes sobre a folha de pagamento dos segurados empregados e trabalhadores avulsos,
previstas nos incisos I e II do art. 22 da Lei n… 8.212, de 1991, sendo devidas por:
I - produtores rurais pessoa f�sica e jur�dica;
II - agroind�stria, exceto a de piscicultura, carcinicultura, suinocultura e a de avicultura.
⁄ 1… A substitui��o prevista no caput, ocorre:
I - quando os integrantes do cons�rcio simplificado de produtores rurais se utilizarem dos
servi�os de segurados empregados contratados pelo cons�rcio, exclusivamente para a
presta��o de servi�os a seus consorciados;
II - quando os cooperados filiados a cooperativa de produtores rurais se utilizarem dos servi�os
de segurados empregados por ela contratados para realizarem, exclusivamente, a colheita da
produ��o de seus cooperados;
III - em rela��o a remunera��o dos segurados que prestam servi�os em escrit�rio mantido por
produtor rural pessoa f�sica ou pessoa jur�dica, exclusivamente, para a administra��o da
atividade rural.
⁄ 2… N�o se aplica a substitui��o prevista no caput, hip�tese em que s�o devidas as
contribui��es previstas nos incisos I e II do art. 22 da Lei n… 8.212, de 1991:
I - na contrata��o, pelo cons�rcio simplificado de produtores rurais, de segurados para
exercerem outras atividades que n�o a presta��o de servi�os aos consorciados;
II - �s sociedades cooperativas, exceto no caso do inciso II do ⁄ 1… deste artigo;
III - �s ind�strias que, embora desenvolvam as atividades relacionadas no art. 2… do Decreto-Lei
n… 1.146, de 31 de dezembro de 1970, n�o se enquadram como agroind�strias nos termos do
art. 22- A da Lei n… 8.212 de 1991, por n�o possu�rem produ��o pr�pria;
IV - quando o produtor rural pessoa jur�dica, al�m da atividade rural, exercer outra atividade
econ�mica aut�noma, definida no inciso XXIV do art. 247;
V - em rela��o � receita proveniente das opera��es do produtor rural e da agroind�stria relativas
� presta��o de servi�os a terceiros, hip�tese em que as contribui��es sociais incidem sobre a
remunera��o contida na folha de pagamento dos segurados envolvidos na referida presta��o de
servi�os;
VI - relativamente � atividade rural de pessoa jur�dica que se dedique apenas ao florestamento e
reflorestamento como fonte de mat�ria-prima para industrializa��o pr�pria mediante a utiliza��o
de processo industrial que modifique a natureza qu�mica da madeira ou a transforme em pasta
celul�sica.
⁄ 3… Na hip�tese do inciso V do ⁄ 2… deste artigo, relativamente � remunera��o dos
trabalhadores empregados na atividade rural, devem ser elaboradas folha de pagamento e GFIP
distintas.
⁄ 4… O produtor rural pessoa jur�dica que produz ra��o exclusivamente para alimenta��o dos
animais de sua pr�pria produ��o, contribui com base na receita bruta da comercializa��o da
produ��o, sendo que, se produzir ra��o tamb�m para fins comerciais, caracterizar-se-� como
empresa agroindustrial.
⁄ 5… Aplica-se o disposto no inciso VI do ⁄ 2… deste artigo, ainda que a pessoa jur�dica
comercialize res�duos vegetais, sobras ou partes da produ��o, desde que a receita bruta
decorrente da comercializa��o desses produtos represente menos de um por cento de receita
bruta proveniente da comercializa��o da sua produ��o rural.

Art. 258. As contribui��es apuradas com base na receita bruta proveniente da comercializa��o
da produ��o rural, industrializada ou n�o, ser�o calculadas mediante a aplica��o das al�quotas
discriminadas no Anexo VIII.



Se��o VI
Da Contribui��o Sobre a Folha de pagamento do Produtor Rural e da Agroind�stria

Art. 259. O produtor rural, inclusive a agroind�stria, dever� recolher, al�m daquelas incidentes
sobre a comercializa��o da produ��o rural, as contribui��es:
I - descontadas dos segurados empregados, dos trabalhadores avulsos e, a partir de 1… de abril
de 2003, as descontadas dos contribuintes individuais, incidentes sobre o total das
remunera��es pagas, devidas ou creditadas, a qualquer t�tulo, no decorrer do m�s, conforme o
caso;
II - a seu cargo, incidentes sobre o total das remunera��es ou das retribui��es pagas ou
creditadas, a qualquer t�tulo, no decorrer do m�s, aos segurados contribuintes individuais;
III - incidentes sobre o valor bruto da nota fiscal ou da fatura de presta��o de servi�os de
cooperados emitida por cooperativa de trabalho;
IV - devidas a outras entidades e fundos, incidentes sobre o total das remunera��es pagas,
devidas ou creditadas, a qualquer t�tulo, no decorrer do m�s, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos.

Art. 260. O produtor rural pessoa f�sica que represente o cons�rcio simplificado de produtores
rurais dever� recolher as contribui��es previstas no art. 261, relativamente aos segurados
contratados exclusivamente para a presta��o de servi�os aos integrantes do cons�rcio.

Art. 261. A cooperativa de produtores rurais que contratar segurados empregado e trabalhador
avulso, exclusivamente para a colheita de produ��o de seus cooperados, � diretamente
respons�vel pelo recolhimento da contribui��o social previdenci�ria devida pelo segurado
empregado e pelo trabalhador avulso, bem como pelo recolhimento das contribui��es
arrecadadas pelo INSS destinadas a outras entidades e fundos, incidentes sobre o total das
remunera��es pagas, devidas ou creditadas, a qualquer t�tulo, no decorrer do m�s, �queles
segurados.
Par�grafo �nico. A cooperativa de produtores rurais dever� elaborar folha de pagamento distinta
para os segurados contratados na forma deste artigo e apurar os encargos decorrentes desta
contrata��o separadamente, por produtor rural a ela filiado, lan�ando os respectivos valores em
t�tulos pr�prios de sua contabilidade, na forma prevista nos ⁄⁄ 6… e 7… do art. 65.

Art. 262. As contribui��es sociais previdenci�rias devidas pelos segurados, previstas no art. 83 e
na al�nea ÒdÓ do inciso II do art. 85, e as devidas pelo produtor rural ou pela agroind�stria,
previstas no art. 93, dever�o ser recolhidas:
I - pela agroind�stria em rela��o �s opera��es relativas � presta��o de servi�os a terceiros;
II - pela agroind�stria de piscicultura, carcinicultura, avicultura e de suinocultura;
III- pelas sociedades cooperativas;
IV - pelo produtor rural pessoa jur�dica que, al�m da atividade rural, explorar tamb�m outra
atividade econ�mica aut�noma, definida no inciso XXIV do art. 247, no mesmo ou em
estabelecimento distinto, independentemente de qual seja a atividade preponderante.

Art. 263. Os produtores rurais pessoas f�sicas integrantes do cons�rcio simplificado de
produtores rurais s�o respons�veis solid�rios em rela��o �s obriga��es sociais tratadas no art.
259.

Art. 264. Em rela��o ao cons�rcio simplificado de produtores rurais, observar-se-�o as seguintes
condi��es:
I - a matr�cula dever� ser utilizada exclusivamente para o recolhimento das contribui��es sociais
previdenci�rias dos segurados empregados vinculados ao cons�rcio;
II - os empregados ficar�o � disposi��o dos contratantes exclusivamente em suas propriedades
rurais, vedada a cess�o a terceiros.



Art. 265. As contribui��es sociais devidas pelo produtor rural e pela agroind�stria � Previd�ncia
Social e a outras entidades e fundos, incidentes sobre o total das remunera��es pagas, devidas
ou creditadas a segurados, s�o as discriminadas no Anexo IX.
Se��o VII
Da Responsabilidade pelo Recolhimento das Contribui��es Incidentes sobre a Comercializa��o
da Produ��o Rural

Art. 266. As contribui��es sociais incidentes sobre a receita bruta oriunda da comercializa��o da
produ��o s�o devidas pelo produtor rural, sendo a responsabilidade pelo recolhimento:
I - do produtor rural pessoa f�sica e do segurado especial, quando comercializarem a produ��o
diretamente com o adquirente domiciliado no exterior, observado o disposto no art. 252, com
outro produtor rural pessoa f�sica, com outro segurado especial ou com o consumidor, no varejo;
II - do produtor rural pessoa jur�dica, quando comercializar a pr�pria produ��o rural;
III - da agroind�stria, exceto a de piscicultura, carcinicultura, suinocultura e a de avicultura,
quando comercializar a produ��o pr�pria e a adquirida de terceiros, industrializada ou n�o, a
partir de 1… de novembro de 2001;
IV - da empresa adquirente, inclusive se agroindustrial, consignat�ria ou da cooperativa, na
condi��o de sub-rogada nas obriga��es do produtor rural pessoa f�sica e do segurado especial;
V- dos �rg�os p�blicos da administra��o direta, das autarquias e das funda��es de direito
p�blico que ficam sub-rogados nas obriga��es do produtor rural pessoa f�sica e do segurado
especial, quando adquirirem, ainda que para consumo, ou receberem em consigna��o,
produ��o rural diretamente dessas pessoas ou por intermedi�rio pessoa f�sica;
VI - da pessoa f�sica adquirente n�o-produtora rural, na condi��o de sub-rogada no cumprimento
das obriga��es do produtor rural pessoa f�sica e do segurado especial, quando adquirir
produ��o para venda no varejo, a consumidor pessoa f�sica.
⁄ 1… O produtor rural pessoa f�sica e o segurado especial tamb�m ser�o respons�veis pelo
recolhimento da contribui��o, quando venderem a destinat�rio incerto ou quando n�o
comprovarem, formalmente, o destino da produ��o.
⁄ 2… A comprova��o do destino da produ��o deve ser feita pelo produtor rural pessoa f�sica ou
pelo segurado especial que comercialize com:
I - pessoa jur�dica, mediante a apresenta��o de via da nota fiscal de entrada emitida pelo
adquirente ou de nota fiscal emitida pelo produtor rural ou pela reparti��o fazend�ria;
II - outra pessoa f�sica ou com outro segurado especial, mediante a apresenta��o de via da nota
fiscal emitida pelo produtor rural ou pela reparti��o fazend�ria.
⁄ 3… A empresa adquirente, consumidora ou consignat�ria ou a cooperativa dever� exigir do
produtor rural pessoa jur�dica a comprova��o de sua inscri��o no Cadastro Nacional de Pessoa
Jur�dica (CNPJ).
⁄ 4… A falta de comprova��o da inscri��o de que trata o ⁄ 3… deste artigo acarreta a presun��o
de que a empresa adquirente, consumidora, consignat�ria ou a cooperativa tenha
comercializado a produ��o com produtor rural pessoa f�sica ou com segurado especial, ficando a
adquirente, consumidora, consignat�ria ou cooperativa subrogadas na respectiva obriga��o,
conforme previsto no inciso IV do caput, cabendo-lhe o �nus da prova em contr�rio.
⁄ 5… A responsabilidade da empresa adquirente, consumidora ou consignat�ria ou da
cooperativa, prevalece quando ela adquirir produ��o rural de pessoa f�sica ou de segurado
especial, qualquer que seja a quantidade, independentemente da opera��o de venda ou da
consigna��o ter sido realizada diretamente com o produtor ou com o intermedi�rio pessoa f�sica,
exceto no caso previsto no inciso I do caput.
⁄ 6… A entidade beneficente de assist�ncia social, ainda que isenta das contribui��es patronais,
na condi��o de adquirente, consumidora ou de consignat�ria, sub-roga-se nas obriga��es do
produtor rural pessoa f�sica e do segurado especial.
⁄ 7… O desconto da contribui��o e da consigna��o legalmente autorizada sempre se presumir�o
feitos, oportuna e regularmente, pela empresa adquirente, consumidora ou consignat�ria ou pela
cooperativa a isso obrigada, n�o lhe sendo l�cito alegar qualquer omiss�o para se eximir do
recolhimento, ficando ela diretamente respons�vel pela import�ncia que eventualmente deixar
de descontar ou que eventualmente tiver descontado em desacordo com as normas vigentes.



⁄ 8… A empresa adquirente, consumidora, consignat�ria ou a cooperativa � obrigada a recolher
as contribui��es decorrentes da subroga��o de que trata este artigo, at� o dia dois do m�s
subseq�ente ao da opera��o de venda ou de consigna��o da produ��o rural, industrializada ou
n�o, independentemente das opera��es terem sido realizadas diretamente com o produtor ou
com o intermedi�rio pessoa f�sica, ou no dia �til imediatamente posterior, caso n�o haja
expediente banc�rio no dia dois.
⁄ 9… O disposto no ⁄ 8… deste artigo aplica-se ao produtor rural pessoa f�sica e ao segurado
especial, quando respons�veis pelo recolhimento, ao produtor rural pessoa jur�dica, �
agroind�stria e � pessoa f�sica n�o-produtora rural, prevista no inciso VI do caput.
Se��o VIII
Das Disposi��es Especiais

Art. 267. A institui��o de ensino, a entidade hospitalar, a creche, a empresa de hotelaria ou
qualquer outro estabelecimento que, por sua natureza, realiza, eventual ou subsidiariamente,
atividade rural, n�o � considerado produtor rural, para os efeitos da substitui��o das
contribui��es sociais incidentes sobre a folha de pagamento, sendo que a eventual
comercializa��o de sua produ��o n�o constitui fato gerador de contribui��es sociais.

Art. 268. O garimpeiro que remunera segurados contribui sobre a folha de pagamento desses
segurados, pois n�o � considerado produtor rural.

Art. 269. Apenas a aquisi��o de produ��o rural de terceiros para industrializa��o ou para
comercializa��o n�o se caracteriza atividade rural, devendo a empresa adquirente contribuir
com base na remunera��o paga, devida ou creditada aos segurados a seu servi�o,
respondendo, tamb�m, pelas obriga��es decorrentes da sub-roga��o.

Art. 270. O excremento de animais, quando comercializado, � considerado produto rural para
efeito de incid�ncia das contribui��es sociais, em raz�o de caracter�stica e origem pr�prias.

CAPŒTULO II
DA EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES
Se��o I
Da Op��o pelo Sistema de Tributa��o SIMPLES

Art. 271. A pessoa jur�dica optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribui��es das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES) contribui na
forma estabelecida no art. 23 da Lei n… 9.317, de 1996, em substitui��o �s contribui��es de que
tratam os incisos I a IV do art. 22, o art. 23 da Lei n… 8.212, o ⁄ 6… do art. 57 da Lei n… 8.213,
ambas de 1991, e o art. 25 da Lei n… 8.870, de 15 de abril de 1994, este com a reda��o que lhe
foi dada pela Lei n… 10.256, de 9 de julho de 2001.

Art. 272. A op��o pelo SIMPLES formalizar-se-�:
I - na constitui��o de microempresa ou de empresa de pequeno porte, mediante a inscri��o da
pessoa jur�dica, nesta condi��o, no Cadastro Geral de Contribuintes do Minist�rio da Fazenda
(CNPJ);
II - para as empresas j� devidamente cadastradas no CNPJ, mediante altera��o cadastral.

Art. 273. A op��o exercida na forma do art. 272 ser� definitiva para todo o per�odo a que
corresponder e submeter� a pessoa jur�dica � sistem�tica do Simples a partir:
I - do in�cio de atividade, na hip�tese do inciso I do art. 272;
II - do primeiro dia do ano-calend�rio da op��o, na hip�tese do inciso II do art. 272, desde que a
op��o tenha sido efetivada at� o �ltimo dia �til do m�s de janeiro do ano-calend�rio;
III - do primeiro dia do ano-calend�rio subseq�ente, na hip�tese do inciso II do art. 272, se a
op��o for efetivada ap�s o �ltimo dia �til do m�s de janeiro do ano-calend�rio.
Se��o II
Da Responsabilidade pelas Contribui��es



Art. 274. A empresa optante pelo SIMPLES � obrigada a arrecadar, mediante desconto, e a
recolher as contribui��es devidas:
I - pelo segurado empregado, podendo deduzir, no ato do recolhimento, os valores pagos a t�tulo
de sal�rio-fam�lia e sal�riomaternidade;
II - a partir de abril de 2003, pelo contribuinte individual;
III - no caso de contrata��o de contribuinte individual transportador rodovi�rio aut�nomo, a
contribui��o destinada ao SEST e ao SENAT, devida pelo segurado;
IV - pelo produtor rural pessoa f�sica ou pelo segurado especial, incidentes sobre o valor bruto
da comercializa��o de produto rural, na condi��o de sub-rogada;
V - pela associa��o desportiva incidente sobre a receita bruta decorrente de contrato de
patroc�nio, de licenciamento de uso de marcas e s�mbolos, de publicidade, de propaganda e de
transmiss�o de espet�culos desportivos, quando for a patrocinadora.

Art. 275. A empresa optante pelo SIMPLES, quando contratante de servi�os mediante cess�o de
m�o-de-obra ou empreitada, � obrigada tamb�m a efetuar a reten��o, na forma do art. 149.

Art. 276. A obra de constru��o civil destinada a uso pr�prio, executada por empresa optante pelo
SIMPLES com m�o-de-obra pr�pria, � considerada estabelecimento n�o-abrangido pela
substitui��o de contribui��es sociais, ficando a respons�vel pela obra sujeita ao pagamento das
contribui��es sociais a cargo da empresa e das destinadas a outras entidades e fundos, em
documentos de arrecada��o identificados com a matr�cula da obra no Cadastro Espec�fico do
INSS (CEI).
Se��o III
Da Exclus�o do SIMPLES

Art. 277. A exclus�o do SIMPLES dar-se-� por op��o da pessoa jur�dica, mediante comunica��o
� Secretaria da Receita Federal (SRF), ou de of�cio pela SRF.
Subse��o �nica
Dos Efeitos da Exclus�o

Art. 278. A exclus�o do SIMPLES surtir� efeito em rela��o �s obriga��es previdenci�rias:
I - a partir do ano-calend�rio subseq�ente ao da exclus�o, quando se der por op��o da pessoa
jur�dica;
II - para as pessoas jur�dicas enquadradas nas hip�teses dos incisos III a XVII do art. 9… da Lei
n… 9.317, de 1996, que tenham optado pelo SIMPLES at� 27 de julho de 2001, a partir:
a) do m�s seguinte �quele em que se proceder a exclus�o, quando efetuada em 2001;
b) de 1… de janeiro de 2002, quando a situa��o excludente tiver ocorrido at� 31 de dezembro de
2001 e a exclus�o for efetuada ap�s esta data.
III - para as pessoas jur�dicas enquadradas nas hip�teses dos incisos III a XVII do art. 9… da Lei
n… 9.317, de 1996, que tenham optado pelo SIMPLES ap�s 27 de julho de 2001, a partir do m�s
subseq�ente �quele em que incorrida a situa��o excludente;
IV - a partir do in�cio de atividade da pessoa jur�dica, se o valor acumulado da receita bruta no
ano-calend�rio de in�cio de atividade for superior ao estipulado para a op��o;
V - a partir do ano-calend�rio subseq�ente �quele em que foi ultrapassado o valor limite da
receita bruta no ano-calend�rio, estipulado para op��o, nas hip�teses dos incisos I e II do art. 9…
da Lei n… 9.317, de 1996;
VI - a partir de 1… de janeiro de 2001, para as pessoas jur�dicas inscritas no SIMPLES at� 12 de
mar�o de 2000, na hip�tese de que trata o inciso XVII do art. 9… da Lei n… 9.317, de 1996.

Art. 279. A pessoa jur�dica exclu�da do SIMPLES sujeitar-se-�, a partir da data em que se
processarem os efeitos da exclus�o, �s normas de tributa��o e de arrecada��o aplic�veis �s
empresas em geral.
Se��o IV
Dos Procedimentos Fiscais



Art. 280. A empresa optante pelo SIMPLES, relativamente aos fatos geradores ocorridos
anteriormente a data dos efeitos da op��o, est� sujeita ao pagamento das contribui��es
previstas nos arts. 20, 22 e 94 da Lei n… 8.212, de 1991, e das contribui��es previstas na Lei
Complementar n… 84, de 18 de janeiro de 1996, durante a sua vig�ncia.
Par�grafo �nico. Constatado o atraso total ou parcial do pagamento das contribui��es a que se
refere o caput, o cr�dito previdenci�rio dever� ser constitu�do, inclusive aquele referente ao
d�cimo-terceiro sal�rio e �s contribui��es decorrentes de reclamat�ria trabalhista, observado
quanto a esta o disposto no art. 139.

Art. 281. Relativamente ao per�odo de op��o pelo SIMPLES, as empresas n�o-inclu�das nas
hip�teses de veda��o ou de exclus�o previstas na Lei n… 9.317, de 1996, sujeitam-se ao
cumprimento das obriga��es relativas �s contribui��es:
I - descontadas dos segurados empregados e, a partir de 1… de abril de 2003, tamb�m as
descontadas dos contribuintes individuais;
II - retidas com base no art. 31 da Lei n… 8.212, de 1991;
III - decorrentes de sub-roga��o nas obriga��es de produtor rural;
IV - retidas de associa��es desportivas que mant�m equipes de futebol profissional, a t�tulo de
patroc�nio, de licenciamento de uso de marcas e de s�mbolos, de publicidade, de propaganda e
de transmiss�o de espet�culos desportivos;
V - descontadas dos contribuintes individuais transportadores rodovi�rios aut�nomos, destinadas
ao Servi�o Social do Transporte (SEST) e ao Servi�o Nacional de Aprendizagem do Transporte
(SENAT);
VI - incidentes sobre a remunera��o de m�o-de-obra despendida em obra de constru��o civil
executada sob sua responsabilidade.

Art. 282. Constatada a ocorr�ncia de qualquer hip�tese de veda��o ou de exclus�o obrigat�ria
do SIMPLES, prevista na Lei n… 9.317, de 1996, ser� emitida a Representa��o Administrativa
(RA), conforme previsto no art. 633, que ser� encaminhada � Secretaria da Receita Federal
(SRF) circunscricionante da empresa.

Art. 283. Ocorrendo a exclus�o da empresa nos termos do inciso II do art. 15 da Lei n… 9.317, de
1996, a constitui��o do cr�dito obedecer� os crit�rios do art. 280.

CAPŒTULO III
DA EMPRESA QUE ATUA NA çREA DA SAòDE
Se��o I
Das Disposi��es Preliminares

Art. 284. Considera-se:
I - empresa que atua na �rea da sa�de, aquela que tem como atividade principal a presta��o de
servi�os m�dicos e de servi�os t�cnicos de medicina;
II - entidade hospitalar, o estabelecimento de sa�de pertencente � empresa da �rea da sa�de
onde s�o prestados os servi�os de atendimento m�dico e os servi�os t�cnicos de medicina;
III - resid�ncia m�dica, conforme disposto na Lei n¡ 6.932, de 1981, com a reda��o da Lei n…
10.405, de 2002, a modalidade de ensino de p�s-gradua��o, destinada a m�dicos, sob a forma
de cursos de especializa��o, caracterizada por treinamento em servi�o, funcionando sob a
responsabilidade de institui��es de sa�de, universit�rias ou n�o, sob a orienta��o de
profissionais m�dicos.
Se��o II
Das Contribui��es
\
Art. 285. A empresa que atua na �rea da sa�de sujeita-se �s normas de tributa��o e de
arrecada��o aplic�veis �s empresas em geral, previstas no T�tulo I, em rela��o � remunera��o
paga, devida ou creditada, no decorrer do m�s, aos profissionais da sa�de por ela contratados,
de acordo com o enquadramento daqueles segurados no RGPS, conforme definido no art. 8…,



quando se tratar de segurado empregado, ou no art. 12, quando se tratar de segurado
contribuinte individual, observando-se:
I - quanto ao m�dico-residente, o disposto no inciso XXIII do art. 9… e no inciso XXI do art. 12;
II - quanto ao estagi�rio, o disposto no inciso XXII do art. 9…;
III - quanto ao m�dico ou profissional da sa�de plantonista, o disposto no inciso XXIV do art. 9….

Art. 286. A utiliza��o das depend�ncias ou dos servi�os da empresa que atua na �rea da sa�de,
pelo m�dico ou profissional da sa�de, para atendimento de seus clientes particulares ou
conveniados, percebendo honor�rios diretamente desses clientes ou de operadora ou
seguradora de sa�de, inclusive do Sistema ònico de Sa�de (SUS), com quem mantenha
contrato de credenciamento ou conv�nio, n�o gera qualquer encargo previdenci�rio para a
empresa locat�ria ou cedente. .
⁄ 1… Na hip�tese prevista no caput, a entidade hospitalar ou afim se reveste da qualidade de
mera repassadora dos honor�rios, os quais n�o dever�o constar em contas de resultado de sua
escritura��o cont�bil, sendo que o respons�vel pelo pagamento da contribui��o social
previdenci�ria devida pela empresa e pela arrecada��o e recolhimento da contribui��o do
segurado contribuinte individual ser�, conforme o caso, o ente p�blico integrante do SUS ou de
outro sistema de sa�de ou a empresa que atua mediante plano ou seguro de sa�de que pagou
diretamente o segurado.
⁄ 2¡ Se comprovado que a entidade hospitalar ou afim n�o se reveste da qualidade de mera
repassadora, e for constatado que os honor�rios n�o constam em contas de receita e de
despesa de sua escritura��o cont�bil, promover-se-� o arbitramento da base de c�lculo das
contribui��es sociais devidas pela entidade e pelo contribuinte individual.

Art. 287. A entidade hospitalar ou afim credenciada ou conveniada junto a sistema p�blico de
sa�de ou a empresa que atue mediante plano ou seguro de sa�de, � respons�vel pelas
contribui��es sociais previdenci�rias decorrentes da contrata��o de profissionais para executar
os servi�os relativos �queles conv�nios.

CAPŒTULO IV
DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS
Se��o I
Dos Conceitos

Art. 288. Cooperativa, urbana ou rural, � a sociedade de pessoas, sem fins lucrativos, com forma
e natureza jur�dica pr�prias, de natureza civil, n�o sujeita � fal�ncia, constitu�da para prestar
servi�os a seus associados na forma da Lei n… 5.764, de 16 de dezembro de 1971.

Art. 289. Cooperativa de trabalho, esp�cie de cooperativa tamb�m denominada cooperativa de
m�o-de-obra, � a sociedade formada por oper�rios, art�fices, ou pessoas da mesma profiss�o ou
of�cio ou de v�rios of�cios de uma mesma classe, que, na qualidade de associados, prestam
servi�os a terceiros por seu interm�dio.
Par�grafo �nico. A cooperativa de trabalho intermedeia a presta��o de servi�os de seus
cooperados, expressos em forma de tarefa, obra ou servi�o, com os seus contratantes, pessoas
f�sicas ou jur�dicas, n�o produzindo bens ou servi�os pr�prios.

Art. 290. Cooperativa de produ��o, esp�cie de cooperativa, � a sociedade que, por qualquer
forma, det�m os meios de produ��o e seus associados contribuem com servi�os laborativos ou
profissionais para a produ��o em comum de bens ou servi�os.

Art. 291. Considera-se cooperado o trabalhador associado a cooperativa, que adere aos
prop�sitos sociais e preenche as condi��es estabelecidas no estatuto dessa cooperativa.
Par�grafo �nico. O cooperado, definido no caput, � enquadrado no RGPS como segurado
obrigat�rio na categoria de contribuinte individual.
Se��o II
Da Base de C�lculo da Contribui��o do Segurado Cooperado



Art. 292. A remunera��o do segurado contribuinte individual filiado a cooperativa de trabalho
decorre da presta��o de servi�os por interm�dio da cooperativa, a pessoas f�sicas ou jur�dicas.

Art. 293. A remunera��o do segurado contribuinte individual filiado � cooperativa de produ��o,
corresponde ao valor a ele pago ou creditado pela cooperativa, pelo resultado obtido na
produ��o.

Art. 294. As bases de c�lculo previstas nos arts. 292 e 293, observados os limites m�nimo e
m�ximo do sal�rio-de-contribui��o, definidos nos ⁄⁄ 1… e 2… do art. 74, correspondem:
I - � remunera��o paga ou creditada aos cooperados em decorr�ncia de seu trabalho, de acordo
com a escritura��o cont�bil da cooperativa, formalizada conforme disposto no ⁄ 6… do art. 65;
II - aos valores totais pagos ou creditados aos cooperados, ainda que a t�tulo de antecipa��o de
sobras, quando n�o houver discrimina��o entre a remunera��o decorrente do trabalho e a
proveniente da distribui��o das sobras l�quidas apuradas no exerc�cio, ou tratar-se de
adiantamento de sobras que ainda n�o tenham sido apuradas por meio de demonstrativo de
sobras l�quidas do exerc�cio e tenham sido distribu�das sem a sua pr�via destina��o por
Assembl�ia Geral Ordin�ria, conforme prev� o art. 44 da Lei n… 5.764, de 1971;
Ou III - aos valores totais pagos ou creditados aos cooperados, quando a contabilidade for
apresentada de forma deficiente.
Par�grafo �nico. Para o c�lculo da contribui��o social previdenci�ria devida pelo cooperado
aplicar-se-� o disposto no art. 85, observando-se os seguintes percentuais:
I - onze por cento, quando o cooperado prestar servi�os a empresas em geral e equiparadas por
interm�dio de cooperativa de trabalho;
II - vinte por cento, quando o cooperado prestar servi�os a pessoas f�sicas e � entidade
beneficente em gozo de isen��o da quota patronal, por interm�dio da cooperativa de trabalho;
III - onze por cento, quando o cooperado prestar servi�os � cooperativa de produ��o.
Se��o III
Das Obriga��es Espec�ficas da Cooperativa de Trabalho e de Produ��o

Art. 295. As cooperativas de trabalho e de produ��o est�o sujeitas �s mesmas obriga��es
previdenci�rias das empresas em geral, em rela��o:
I - � remunera��o paga, devida ou creditada, conforme o caso, no decorrer do m�s, a segurados
empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual por ela contratados;
II - � remunera��o paga ou creditada a cooperado pelos servi�os prestados � pr�pria
cooperativa, inclusive aos cooperados eleitos para cargo de dire��o;
III - � arrecada��o da contribui��o individual de seus cooperados pelos servi�os por ela
intermediados e prestados a pessoas f�sicas, a pessoas jur�dicas ou � pr�pria cooperativa, no
caso de cooperativa de trabalho, observado o disposto no art. 105 e no inciso III do art. 99;
IV - � arrecada��o da contribui��o individual de seus cooperados pelos servi�os a ela prestados,
no caso de cooperativa de produ��o, observado o disposto no inciso III do art. 99;
V - � reten��o decorrente da contrata��o de servi�os mediante cess�o de m�o-de-obra ou
empreitada, inclusive em regime de trabalho tempor�rio, incidente sobre o valor bruto da nota
fiscal, da fatura ou do recibo de presta��o de servi�os;
VI - � contribui��o incidente sobre o valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de presta��o de
servi�os, quando contratar servi�os mediante intermedia��o de outra cooperativa de trabalho;
VII - � contribui��o devida pela associa��o desportiva que mant�m equipe de futebol
profissional, incidente sobre a receita bruta repassada a ela a t�tulo de patroc�nio, de
licenciamento e uso de marcas e s�mbolos, de publicidade, de propaganda e transmiss�o de
espet�culos desportivos;
VIII - � contribui��o devida pelo produtor rural pessoa f�sica ou pelo segurado especial, incidente
sobre a comercializa��o do produto rural, na condi��o de sub-rogada;
IX - � contribui��o adicional para o custeio da aposentadoria especial, no caso de cooperativa de
produ��o, nos termos do Cap�tulo X deste T�tulo.
⁄ 1… O disposto no inciso II do caput aplica-se � cooperativa de produ��o em rela��o �
remunera��o paga ou creditada aos cooperados envolvidos na produ��o dos bens ou servi�os.



⁄ 2… A cooperativa de trabalho, na atividade de transporte, em rela��o � remunera��o paga ou
creditada a segurado contribuinte individual que lhe presta servi�os e a cooperado pelos
servi�os prestados com sua intermedia��o, deve reter e recolher a contribui��o do segurado
transportador aut�nomo destinada ao Servi�o Social do Transporte (SEST) e ao Servi�o
Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT), observados os prazos previstos nos arts.
102 e 105.

Art. 296. As cooperativas de trabalho e de produ��o s�o obrigadas a efetuar a inscri��o no
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) dos cooperados a elas filiados e dos contribuintes
individuais contratados, se n�o inscritos.
Se��o IV
Das Bases de C�lculo Especiais

Art. 297. Na presta��o de servi�os de cooperados por interm�dio de cooperativa de trabalho,
havendo o fornecimento de material ou a utiliza��o de equipamentos, pr�prios ou de terceiros,
exceto equipamentos manuais, fica facultado � cooperativa de trabalho discriminar na nota fiscal
ou na fatura emitida para a empresa contratante, o valor correspondente a material ou a
equipamentos, que ser� exclu�do da base de c�lculo da contribui��o, desde que contratualmente
previsto e devidamente comprovado o custo de aquisi��o dos materiais e de loca��o de
equipamentos de terceiros, se for o caso, observado o disposto no art. 161.

Art. 298. Na atividade de transporte de cargas e de passageiros, para o c�lculo da contribui��o
social previdenci�ria de quinze por cento devida pela empresa tomadora de servi�os de
cooperados intermediados por cooperativa de trabalho, cujas despesas com combust�vel e
manuten��o corram por conta da cooperativa, a base de c�lculo n�o ser� inferior a vinte por
cento do valor bruto pago pelos servi�os.
Subse��o ònica
Das Bases de C�lculo na Atividade da Sa�de

Art. 299. Nas atividades da �rea de sa�de, para o c�lculo da cntribui��o de quinze por cento
devida pela empresa contratante de servi�os de cooperados intermediados por cooperativa de
trabalho, as peculiaridades da cobertura do contrato definir�o a base de c�lculo, observados os
seguintes crit�rios:
I - nos contratos coletivos para pagamento por valor predeterminado, quando os servi�os
prestados pelos cooperados ou por demais pessoas f�sicas ou jur�dicas ou quando os materiais
fornecidos n�o estiverem discriminados na nota fiscal ou fatura, a base de c�lculo n�o poder�
ser:
a) inferior a trinta por cento do valor bruto da nota fiscal ou da fatura, quando se referir a contrato
de grande risco ou de risco global, sendo este o que assegura atendimento completo, em
consult�rio ou em hospital, inclusive exames complementares ou transporte especial;
b) inferior a sessenta por cento do valor bruto da nota fiscal ou da fatura, quando se referir a
contrato de pequeno risco, sendo este o que assegura apenas atendimento em consult�rio,
consultas ou pequenas interven��es, cujos exames complementares possam ser realizados sem
hospitaliza��o.
II - nos contratos coletivos por custo operacional, celebrados com empresa, onde a cooperativa
m�dica e a contratante estipulam, de comum acordo, uma tabela de servi�os e honor�rios, cujo
pagamento � feito ap�s o atendimento, a base de c�lculo da contribui��o social previdenci�ria
ser� o valor dos servi�os efetivamente realizados pelos cooperados.
Par�grafo �nico. Se houver parcela adicional ao custo dos servi�os contratados por conta do
custeio administrativo da cooperativa, esse valor tamb�m integrar� a base de c�lculo da
contribui��o social previdenci�ria.

Art. 300. Na atividade odontol�gica, a base de c�lculo da contribui��o social previdenci�ria de
quinze por cento devida pela empresa contratante de servi�os de cooperados intermediados por
cooperativa de trabalho n�o ser� inferior a sessenta por cento do valor bruto da nota fiscal,
fatura ou recibo de presta��o de servi�os, caso os servi�os prestados pelos cooperados, os



prestados por demais pessoas f�sicas ou jur�dicas e os materiais fornecidos n�o estejam
discriminados na respectiva nota fiscal, fatura ou recibo de presta��o de servi�os.

Art. 301. Na celebra��o de contrato coletivo de plano de sa�de da cooperativa m�dica ou
odontol�gica com empresa, em que o pagamento do valor predeterminado seja rateado entre a
contratante e seus benefici�rios, dever� ser observado que:
I - se a fatura for �nica e se a empresa for a respons�vel perante a cooperativa pelo pagamento,
a base de c�lculo da contribui��o ser� o valor bruto da fatura ou a parte correspondente aos
servi�os prestados pelos cooperados, quando efetuadas as dedu��es previstas no art. 161;
II - se houver uma fatura espec�fica para a empresa e faturas individuais para os benefici�rios do
plano de sa�de, cada qual se responsabilizando pelo pagamento da respectiva fatura, somente
a fatura emitida contra a empresa constituir� base de c�lculo da contribui��o.
Se��o V
Da Contribui��o Adicional para o Financiamento da Aposentadoria Especial do Segurado
Contribuinte
Individual Filiado a Cooperativa de Trabalho e de Produ��o

Art. 302. A empresa contratante de cooperativa de trabalho, deve recolher a contribui��o
adicional prevista no inciso III do ⁄ 2… do art. 93, perfazendo a al�quota total de vinte e quatro,
vinte e dois ou vinte pontos percentuais, incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou da fatura
de presta��o de servi�os emitida pela cooperativa, quando a atividade exercida pelos
cooperados a seu servi�o os exponha a agentes nocivos, de forma a possibilitar a concess�o de
aposentadoria especial, observado o disposto nos ⁄⁄ 4… e 5… do art. 93.
⁄ 1… A cooperativa de trabalho dever� emitir nota fiscal ou fatura de presta��o de servi�os
espec�fica para os servi�os prestados pelos cooperados em condi��es especiais ou discriminar
o valor dos servi�os referentes a estes cooperados, na hip�tese de emitir nota fiscal ou fatura
�nica.
⁄ 2… Cabe � empresa contratante informar mensalmente � cooperativa de trabalho a rela��o dos
cooperados a seu servi�o que exer�am atividades em condi��es especiais, identificando o tipo
de aposentadoria especial que a atividade enseja.
⁄ 3… Na aus�ncia da rela��o referida no ⁄ 2… deste artigo, para a apura��o da base de c�lculo
sob a qual incidir� a al�quota adicional, o valor total dos servi�os prestados por cooperados
dever� ser rateado proporcionalmente ao n�mero de trabalhadores envolvidos e ao de
trabalhadores n�o-envolvidos com as atividades exercidas em condi��es especiais, caso esses
n�meros tenham sido informados em contrato.
⁄ 4… Constando em contrato a previs�o para utiliza��o de cooperados na execu��o de atividades
em condi��es especiais, sem a discrimina��o do n�mero de trabalhadores utilizados nestas
atividades, aplicar-se-� a al�quota adicional de cinco por cento sobre o total da nota fiscal ou da
fatura de presta��o de servi�os, cabendo � contratante o �nus da prova em contr�rio.
⁄ 5… Aplicar-se-� o disposto no ⁄ 4… deste artigo caso a contratante desenvolva atividades em
condi��es especiais, sem a previs�o, no contrato, da utiliza��o ou n�o dos cooperados no
exerc�cio dessas atividades, cabendo � contratante o �nus da prova em contr�rio.

Art. 303. A cooperativa de produ��o deve recolher a contribui��o adicional prevista no inciso II
do ⁄ 2… do art. 93, perfazendo a al�quota total de trinta e dois, vinte e nove ou vinte e seis pontos
percentuais, quando a atividade exercida na cooperativa os exponha a agentes nocivos, de
forma a possibilitar a concess�o de aposentadoria especial, observado o disposto nos ⁄⁄ 4… e 5…
do art. 93.

Art. 304. Compete �s cooperativas de trabalho e de produ��o prestar a informa��o na GFIP,
conforme orienta��o do Manual da GFIP, da ocorr�ncia de exposi��o a agentes nocivos dos
cooperados a elas filiados.
Se��o VI
Das Disposi��es Especiais



Art. 305. A presta��o de servi�os por sociedade simples, anteriormente denominada de
sociedade civil, na condi��o de associada � cooperativa de trabalho, � irrelevante do ponto de
vista da contribui��o da empresa tomadora dos servi�os, em vista da expressa disposi��o legal
de sua incid�ncia, sendo o servi�o prestado pelos s�cios da sociedade simples, nesta hip�tese,
considerado como servi�o prestado por cooperado contribuinte individual.

Art. 306. A cooperativa de trabalho est� obrigada a informar em GFIP, por tomador, os dados
cadastrais dos cooperados e os valores a eles pagos ou creditados, correspondentes aos
servi�os prestados �s empresas contratantes.
⁄ 1… Quando se tratar de servi�os prestados pelos cooperados a pessoas f�sicas, as informa��es
dever�o constar em GFIP da cooperativa, onde dever� ser informado como tomador a pr�pria
cooperativa e os cooperados na categoria do trabalhador relativa a esta atividade, na forma
prevista no Manual da GFIP.
⁄ 2… Havendo conv�nio entre cooperativas de trabalho para atendimento em comum a seus
contratantes e na impossibilidade da cooperativa de trabalho, a qual esteja filiado o cooperado
prestador dos servi�os, identificar a empresa tomadora dos servi�os, os fatos geradores relativos
a esta presta��o de servi�os devem ser declarados em GFIP emitida pela cooperativa a qual
esteja vinculado o referido cooperado, devendo, neste caso, ser informada como tomadora a
pr�pria cooperativa emitente da GFIP.

CAPŒTULO V
DAS ENTIDADES ISENTAS DAS CONTRIBUI�˝ES SOCIAIS
Se��o I
Da Isen��o

Art. 307. Fica isenta das contribui��es de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei n… 8.212, de 1991, a
pessoa jur�dica de direito privado beneficente de assist�ncia social que, cumulativamente
comprove:
I - ser reconhecida como de utilidade p�blica federal;
II - ser reconhecida como de utilidade p�blica estadual ou do Distrito Federal ou municipal;
III - ser portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assist�ncia Social
(CEAS), fornecidos pelo Conselho Nacional de Assist�ncia Social, devendo o CEAS ser
renovado a cada tr�s anos;
IV - promover a assist�ncia social beneficente aos destinat�rios da pol�tica nacional de
assist�ncia social;
V - n�o remunerar diretores, conselheiros, s�cios, instituidores ou benfeitores e n�o lhes
conceder vantagens ou benef�cios a qualquer t�tulo;
VI - aplicar integralmente o eventual resultado operacional na manuten��o e no desenvolvimento
de seus objetivos institucionais.

Art. 308. Ressalvados os direitos adquiridos, a isen��o de que trata o artigo 307 dever� ser
requerida ao INSS.
⁄ 1… A isen��o das contribui��es sociais usufru�da pela pessoa jur�dica de direito privado
beneficente de assist�ncia social � extensiva as suas depend�ncias, a seus estabelecimentos e
as suas obras de constru��o civil, quando por ela executadas e destinadas a uso pr�prio.
⁄ 2… A isen��o de que trata este artigo n�o abrange empresa ou entidade que, tendo
personalidade jur�dica pr�pria, seja mantida por outra que esteja no exerc�cio da isen��o.
⁄ 3… A exist�ncia de d�bito em nome da entidade requerente constitui impedimento ao
deferimento do pedido, at� que seja regularizada a situa��o da entidade requerente, no prazo de
trinta dias, hip�tese em que a decis�o concess�ria da isen��o produzir� efeitos a partir do
primeiro dia do m�s em que for comprovada a regulariza��o da situa��o.
⁄ 4… A exist�ncia de d�bito em nome da entidade constitui motivo para o cancelamento da
isen��o, com efeitos a contar do primeiro dia do segundo m�s subseq�ente �quele em que a
entidade se tornou devedora das contribui��es sociais.
⁄ 5… Considera-se entidade em d�bito, para os efeitos dos par�grafos 3… e 4… deste artigo,
quando contra ela constar cr�dito da Previd�ncia Social exig�vel, decorrente de obriga��o



assumida como contribuinte ou respons�vel, constitu�do por meio de Notifica��o Fiscal de
Lan�amento de D�bito, Auto de Infra��o, confiss�o de d�vida ou declara��o, assim entendido
tamb�m, o que tenha sido objeto de informa��o na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Servi�o e Informa��es � Previd�ncia Social (GFIP).
Subse��o I
Do Pedido

Art. 309. A entidade beneficente de assist�ncia social dever� requerer o reconhecimento da
isen��o em qualquer APS da Ger�ncia-Executiva circunscricionante de seu estabelecimento
centralizador, mediante protocoliza��o do formul�rio Requerimento de Reconhecimento de
Isen��o de Contribui��es Sociais, em duas vias, conforme modelo constante do Anexo X, ao
qual juntar� os seguintes documentos:
I - decretos declarat�rios de utilidade p�blica federal e estadual ou do Distrito Federal ou
municipal;
II - Atestado de Registro e Certificado de Entidade Beneficente de Assist�ncia Social, expedidos
pelo Conselho Nacional de Assist�ncia Social (CNAS), dentro do per�odo de validade;
III - estatuto da entidade com a respectiva certid�o de registro em cart�rio de registro civil de
pessoas jur�dicas;
IV - ata de elei��o ou de nomea��o da diretoria em exerc�cio, registrada em cart�rio de registro
civil de pessoas jur�dicas;
V - comprovante de entrega da declara��o de imunidade do imposto de renda de pessoa
jur�dica, fornecido pelo setor competente do Minist�rio da Fazenda, relativo ao exerc�cio findo;
VI - informa��es cadastrais, em formul�rio pr�prio (Anexo XI);
VII - resumo de informa��es de assist�ncia social, em formul�rio pr�prio (Anexo XII).
⁄ 1… Os documentos referidos nos incisos I a VI do caput poder�o ser apresentados por c�pia,
conferida pelo servidor do INSS, � vista dos respectivos originais.
⁄ 2… Na falta de qualquer dos documentos enumerados no caput, o requerente ser� comunicado
de que tem o prazo de cinco dias �teis, a contar da ci�ncia da solicita��o, para apresenta��o
dos documentos em falta.
⁄ 3… N�o sendo sanada a falta no prazo estabelecido no ⁄ 2… deste artigo, o pedido ser�
sumariamente indeferido e arquivado, devendo este fato ser comunicado a entidade, bem como
o seu direito de, a qualquer tempo, protocolizar novo pedido.

Art. 310. O pedido de reconhecimento da isen��o dever� ser despachado no prazo de trinta
dias, podendo ser prorrogado este prazo por igual per�odo, quando for necess�ria a realiza��o
de dilig�ncias para subsidiar a an�lise, a instru��o ou a decis�o do referido pedido.
Subse��o II
Da Decis�o do Pedido e do Ato Declarat�rio

Art. 311. A chefia do Servi�o ou Se��o de Orienta��o da Arrecada��o (ORAR) decidir� pelo
deferimento ou pelo indeferimento do pedido de reconhecimento de isen��o, de acordo com as
normas vigentes � �poca do pedido.
⁄ 1… Deferido o pedido, a chefia do Servi�o ou Se��o de ORAR:
I - expedir� o Ato Declarat�rio;
II - comunicar� � requerente, mediante comprova��o de entrega, a decis�o sobre o pedido de
reconhecimento do direito � isen��o, que gerar� efeitos a partir da data do protocolo do pedido,
observado o disposto no ⁄ 3… do art. 308.
⁄ 2… Indeferido o pedido, a chefia do Servi�o ou Se��o de ORAR dever� comunicar �
requerente, mediante comprova��o de entrega, a decis�o em que constem os motivos do
indeferimento e os respectivos fundamentos legais, cabendo recurso ao Conselho de Recursos
da Previd�ncia Social (CRPS), no prazo de trinta dias a contar da data da ci�ncia da referida
decis�o.

Art. 312. N�o sendo proferida qualquer decis�o no prazo estabelecido no art. 310, o interessado
poder� reclamar � chefia da Divis�o ou Servi�o da Receita Previdenci�ria da Ger�ncia-
Executiva, que apreciar� o pedido de concess�o da isen��o e promover� a apura��o das



causas do n�o-cumprimento do prazo pelo servidor respons�vel e, se for o caso, a eventual
responsabilidade funcional.
Se��o II
Do Cancelamento da Isen��o

Art. 313. O INSS verificar� se a entidade beneficente de assist�ncia social continua atendendo
aos requisitos necess�rios � manuten��o da isen��o, previstos no art. 307.
⁄ 1… Constatado o n�o-cumprimento dos requisitos contidos no art. 307, a fiscaliza��o emitir�
Informa��o Fiscal (IF), na qual relatar� os fatos, a fundamenta��o legal e as circunst�ncias que
os envolveram, juntar� as provas ou indicar� onde essas possam ser obtidas e encaminhar� a
IF � autoridade hierarquicamente superior, que dever� providenciar a ci�ncia � entidade do
inteiro teor da IF.
⁄ 2¡ A entidade ter� o prazo de quinze dias, a contar da data da ci�ncia da IF, para
apresenta��o de defesa, com a produ��o de provas ou n�o, que dever� ser protocolizada em
qualquer APS da Ger�ncia-Executiva circunscricionante do seu estabelecimento centralizador.
⁄ 3¡ Decorrido o prazo previsto no ⁄ 2¡ deste artigo, sem manifesta��o da parte interessada,
caber� � chefia do Servi�o ou Se��o de ORAR decidir acerca da emiss�o do Ato Cancelat�rio
de Isen��o (AC).
⁄ 4¡ Havendo apresenta��o de defesa, o Servi�o ou Se��o de An�lise de Defesas e Recursos
(ANDEREC) decidir� acerca da emiss�o ou n�o do Ato Cancelat�rio de Isen��o (AC).
⁄ 5… Sendo a decis�o do ANDEREC favor�vel � emiss�o do Ato Cancelat�rio de Isen��o, a
chefia da ORAR emitir� o referido documento, o qual ser� remetido, juntamente com a decis�o
que lhe deu origem, � entidade interessada.
⁄ 6… A entidade perder� o direito de gozar da isen��o das contribui��es sociais a partir da data
em que deixar de cumprir os requisitos contidos no art. 307, devendo essa data constar do Ato
Cancelat�rio de Isen��o.
⁄ 7¡ Cancelada a isen��o, a entidade ter� o prazo de trinta dias contados da ci�ncia da decis�o
e do Ato Cancelat�rio da Isen��o, para interpor recurso com efeito suspensivo ao Conselho de
Recursos da Previd�ncia Social (CRPS).

Art. 314. Decidindo pela manuten��o da isen��o, a chefia do Servi�o ou Se��o de ORAR
recorrer� de of�cio � autoridade hierarquicamente superior, nos termos do inciso IV do art. 366
do RPS.
⁄ 1… Se homologada a decis�o referida no caput, dar-se-� ci�ncia � entidade, mediante
comprova��o de entrega, e arquivar-se-� o processo.
⁄ 2… Se n�o homologada a decis�o, caber� � chefia do Servi�o ou Se��o de ORAR emitir o Ato
Cancelat�rio de Isen��o (AC).
Se��o III
Do Recurso

Art. 315. Caber� recurso ao CRPS em rela��o �s decis�es de indeferimento de pedido de
reconhecimento de isen��o, bem como em rela��o � emiss�o de Ato Cancelat�rio de Isen��o.
⁄ 1… � de trinta dias o prazo para interposi��o de recurso e para o oferecimento de contra-raz�es
ao CRPS, contados das datas da ci�ncia da decis�o e da interposi��o do recurso,
respectivamente.
⁄ 2… N�o caber� recurso ao CRPS da decis�o que cancelar a isen��o com fundamento nos
incisos I a III do art. 307.
⁄ 3… O recurso dever� ser protocolizado em qualquer APS da Ger�ncia-Executiva
circunscricionante do estabelecimento centralizador da entidade.
⁄ 4… Apresentado o recurso, a autoridade julgadora, caso n�o reconsidere a decis�o
anteriormente proferida, emitir� contra-raz�es e encaminhar� o processo ao CRPS para
julgamento definitivo.
⁄ 5¡ Julgado o recurso pelo CRPS, o INSS encaminhar� c�pia da decis�o � interessada e:
I - no caso de decis�o favor�vel � entidade, em processo de pedido de reconhecimento de
isen��o, emitir� o Ato Declarat�rio, nos termos ⁄ 1… do art. 311;



II - se mantido o indeferimento ou o cancelamento da isen��o, comunicar� � entidade que, a
qualquer tempo, poder� protocolizar novo pedido nos termos do art. 309.
Se��o IV
Da Representa��o Administrativa

Art. 316. O INSS verificar� se a entidade beneficente de assist�ncia social continua atendendo
aos requisitos necess�rios � manuten��o do Certificado de Entidade Beneficente de Assist�ncia
Social (CEAS) e do T�tulo de Utilidade P�blica Federal.
⁄ 1… O INSS, por meio de sua fiscaliza��o, formalizar� Representa��o Administrativa (RA),
conforme previsto no art. 633, se verificar que a entidade deixou de atender aos requisitos
previstos:
I - nos arts. 2… e 3… do Decreto n… 2.536, de 6 de abril de 1998, que disp�e sobre a concess�o do
CEAS, na Resolu��o/CNAS n… 31, de 24 de fevereiro de 1999, ou na Resolu��o/CNAS n… 177,
de 10 de agosto de 2000, a ser encaminhada ao Conselho Nacional de Assist�ncia Social
(CNAS);
II - no art. 1… da Lei n… 91, de 18 de agosto de 1935, que trata da declara��o de utilidade p�blica,
ou no art. 6… do Decreto n… 50.517, de 2 de maio de 1961, a ser encaminhada ao Minist�rio da
Justi�a.
⁄ 2… C�pias das Representa��es Administrativas previstas nos incisos I e II do ⁄ 1… deste artigo
ser�o encaminhadas � Secretaria da Receita Federal e ao Minist�rio P�blico Federal.
Se��o V
Do Relat�rio de Atividades

Art. 317. A entidade beneficente de assist�ncia social beneficiada com isen��o � obrigada a
apresentar, anualmente, at� 30 de abril, � APS circunscricionante de sua sede, mediante
protocolo, relat�rio circunstanciado de suas atividades no exerc�cio anterior, em que constem,
sem preju�zo de outros dados que a entidade ou o INSS julgarem necess�rios:
I - informa��es cadastrais (Anexo XI) relativas:
a) � localiza��o da sede da entidade;
b) ao nome e � qualifica��o dos respons�veis pela entidade;
c) � rela��o dos estabelecimentos e das obras de constru��o civil vinculados � entidade,
identificados pelos respectivos n�meros do CNPJ ou da matr�cula CEI.
II - resumo de informa��es de assist�ncia social, em que constem o valor da isen��o usufru�da,
a descri��o sum�ria dos servi�os
assistenciais, nas �reas de assist�ncia social, de educa��o ou de sa�de, a quantidade de
atendimentos que prestou e os respectivos custos, conforme modelo constante do Anexo XII;
III - descri��o pormenorizada dos servi�os assistenciais prestados.

Art. 318. O relat�rio de atividades, previsto no art. 317, dever� ser instru�do com os seguintes
documentos:
I - c�pia do CEAS vigente ou prova de haver requerido sua renova��o, caso tenha expirado o
prazo de validade desse Certificado;
II - c�pia de certid�o fornecida pelo Minist�rio da Justi�a que comprove a regularidade da
entidade junto �quele �rg�o;
III - c�pia de certid�o ou de documento que comprove estar a entidade em condi��es de
regularidade no �rg�o gestor de Assist�ncia Social estadual ou municipal ou do Distrito Federal;
IV - c�pia de certid�o ou de documento fornecido pelo �rg�o competente que comprove estar a
entidade em condi��o regular para a manuten��o da titularidade de utilidade p�blica estadual ou
municipal ou do Distrito Federal;
V - c�pia da conven��o coletiva de trabalho;
VI - c�pia do balan�o patrimonial, demonstra��o de resultado do exerc�cio com discrimina��o de
receitas e despesas, demonstra��o de muta��o de patrim�nio e notas explicativas;
VII - c�pia do conv�nio com o Sistema ònico de Sa�de (SUS), para a entidade que atua na �rea
da sa�de;
VIII - rela��o nominativa dos alunos bolsistas contendo filia��o, custo e percentual da bolsa,
para a entidade que atua na �rea da educa��o;



IX - c�pia da planilha de custo de apura��o do valor da mensalidade de que trata a Lei n… 9.870,
de 23 de novembro de 1999,
para a entidade que atua na �rea da educa��o;

Art. 319. A falta de apresenta��o, ao INSS, do relat�rio anual circunstanciado ou de qualquer
documento que o acompanhe, constitui infra��o � obriga��o acess�ria prevista no inciso VIII do
art. 65.

Art. 320. A simples entrega do relat�rio anual de atividades pela entidade e o respectivo
protocolo por parte do INSS n�o implica reconhecimento do direito � isen��o.
Se��o VI
Do Direito Adquirido

Art. 321. A entidade que, em 1… de setembro de 1977, data da publica��o do Decreto-lei n…
1.572, de 1… de setembro de 1977, detinha Certificado de Entidade de Fins Filantr�picos (CEFF),
era reconhecida como de Utilidade P�blica Federal, encontrava-se em gozo de isen��o e cujos
diretores n�o percebiam remunera��o, nos termos da Lei n… 3.577, de 4 de julho de 1959, teve
garantido o direito � isen��o at� 31 de outubro de 1991.
⁄ 1… A entidade cuja validade do CEFF provis�rio encontrava-se expirada teve garantido o direito
previsto no caput, desde que a renova��o tenha sido requerida at� 30 de novembro de 1977 e
n�o tenha sido indeferida.
⁄ 2… O disposto no caput tamb�m se aplica � entidade que n�o era detentora do t�tulo de
Utilidade P�blica Federal, mas que o tenha requerido at� 30 de novembro de 1977 e esse
requerimento n�o tenha sido indeferido.
⁄ 3… A entidade cujo reconhecimento de utilidade p�blica federal fora indeferido ficou sujeita ao
recolhimento das contribui��es sociais, a partir do m�s seguinte ao da publica��o do ato que
indeferiu aquele reconhecimento.
⁄ 4… O direito � isen��o adquirido pela entidade n�o a exime, para a manuten��o dessa isen��o,
do cumprimento, a partir de 1… de novembro de 1991, das disposi��es do art. 55 da Lei n… 8.212,
de 1991, com exce��o do disposto no seu ⁄ 1… deste artigo.
Se��o VII
Da Remiss�o

Art. 322. Nos termos da Lei n… 9.429, de 26 de dezembro de 1996, s�o extintos os cr�ditos
decorrentes de contribui��es sociais devidas em raz�o de fatos geradores ocorridos no per�odo
de 25 de julho de 1981 at� a data da publica��o da referida Lei, pelas entidades beneficentes de
assist�ncia social que atendiam, naquele per�odo, a todos os requisitos dispostos no art. 55 da
Lei n… 8.212, de 1991, independentemente da exist�ncia de pedido de isen��o.
Se��o VIII
Das Disposi��es Especiais

Art. 323. A isen��o s� poder� ser concedida pela Ger�ncia-Executiva circunscricionante do
estabelecimento centralizador da entidade, onde ficar� arquivada a respectiva documenta��o.

Art. 324. A entidade beneficente de assist�ncia social em gozo de isen��o � obrigada a:
I - arrecadar, mediante desconto na remunera��o paga, devida ou creditada, as contribui��es
sociais previdenci�rias dos segurados empregado e trabalhador avulso a seu servi�o e recolher
o produto arrecadado na forma e prazo estabelecidos nesta Instru��o Normativa;
II - arrecadar, mediante desconto no respectivo sal�rio-decontribui��o, e recolher a contribui��o
do segurado contribuinte individual que lhe presta servi�os, prevista na al�nea ÒbÓ do inciso II do
art. 85, para fatos geradores ocorridos a partir de 1… de abril de 2003, observado o disposto no
art. 101;
III - arrecadar, mediante desconto no respectivo sal�rio-decontribui��o e recolher a contribui��o
devida ao SEST e ao SENAT, pelo segurado contribuinte individual transportador aut�nomo de
ve�culo rodovi�rio (inclusive o taxista) que lhe presta servi�os;



IV - arrecadar, mediante desconto, e recolher a contribui��o do produtor rural pessoa f�sica e do
segurado especial incidente sobre o valor bruto da comercializa��o da produ��o, na condi��o de
subrogada quando adquirir produto rural;
V - efetuar a reten��o prevista no art. 149, quando da contrata��o de servi�os mediante cess�o
de m�o-de-obra ou empreitada e recolher o valor retido em nome da empresa contratada,
conforme disposto nos arts. 165, 167 e 168.

Art. 325. A entidade beneficente de assist�ncia social em gozo de isen��o � tamb�m obrigada:
I - ao cumprimento das normas de arrecada��o, fiscaliza��o e cobran�a, assim como das
obriga��es acess�rias decorrentes da legisla��o previdenci�ria, sujeitando-se, no caso de
inobserv�ncia dessas normas, �s penalidades aplic�veis �s empresas em geral;
II - a manter escritura��o cont�bil formalizada de acordo com a legisla��o vigente e com as
resolu��es do Conselho Federal de Contabilidade;
III - a apresentar, em qualquer APS da Ger�ncia-Executiva circunscricionante de seu
estabelecimento centralizador, at� 31 de janeiro de cada ano, o plano de a��o das atividades a
serem desenvolvidas durante o ano em curso;
IV - a manter, em seu estabelecimento, em local vis�vel ao p�blico, placa indicativa da respectiva
disponibilidade de servi�os gratuitos de assist�ncia social, educacionais ou de sa�de a pessoas
carentes, em especial a crian�as, adolescentes, idosos e a portadores de defici�ncia, indicando
tratar-se de pessoa jur�dica de direito privado abrangida pela isen��o de contribui��es sociais,
segundo modelo estabelecido pelo Minist�rio da Previd�ncia Social.

CAPŒTULO VI
DAS ASSOCIA�˝ES DESPORTIVAS
Se��o I
Das Disposi��es Preliminares

Art. 326. Considera-se:
I - clube de futebol profissional, a associa��o desportiva que mantenha equipe de futebol
profissional, que seja filiada � federa��o de futebol do respectivo Estado, ainda que mantenha
outras modalidades desportivas, e que seja organizada na forma da Lei n… 9.615, de 1998;
II - entidade promotora a federa��o, a confedera��o ou a liga que realiza o espet�culo
desportivo respons�vel pela organiza��o do evento (campeonato, torneio, etc);
III - empresa ou entidade patrocinadora, aquela que destinar recursos a associa��o desportiva
que mant�m equipe de futebol profissional a t�tulo de patroc�nio, licenciamento de uso de marcas
e s�mbolos, publicidade, propaganda e transmiss�o de espet�culos desportivos.
Se��o II
Das Contribui��es

Art. 327. A contribui��o patronal, destinada � Previd�ncia Social, a cargo da associa��o
desportiva que mant�m equipe de futebol profissional, em substitui��o �s contribui��es previstas
nos incisos I e II do art. 22 da Lei n… 8.212, de 1991, corresponde a:
I - para fatos geradores ocorridos no per�odo de 1… de julho de 1993 a 11 de janeiro de 1997,
cinco por cento da receita bruta ecorrente dos espet�culos desportivos de que participem em
todo o territ�rio nacional em qualquer modalidade desportiva, inclusive jogos internacionais;
II - para fatos geradores ocorridos a partir de 12 de janeiro de 1997, cinco por cento da receita
bruta decorrente dos espet�culos esportivos de que participem em todo o territ�rio nacional, e
cinco por cento da receita bruta decorrente de qualquer forma de patroc�nio, licenciamento de
uso de marcas e s�mbolos, publicidade, propaganda e transmiss�o de espet�culos desportivos;
III - para fatos geradores ocorridos a partir de 25 de setembro de 1997, cinco por cento da
receita bruta decorrente dos espet�culos desportivos de que participem em todo o territ�rio
nacional, em qualquer modalidade desportiva, inclusive jogos internacionais, e cinco por cento
da receita bruta decorrente de qualquer forma de patroc�nio, licenciamento de uso de marcas e
s�mbolos, publicidade, propaganda e transmiss�o de espet�culos desportivos.
Par�grafo �nico. Considera-se receita bruta:



I - a receita auferida, a qualquer t�tulo, nos espet�culos desportivos de qualquer modalidade,
devendo constar em boletins financeiros emitidos pelas federa��es, confedera��es ou ligas, n�o
sendo admitida qualquer dedu��o, compreendendo toda e qualquer receita auferida no
espet�culo, tal como a venda de ingressos, recebimento de doa��es, sorteios, bingos, shows;
II - o valor recebido, a qualquer t�tulo, que possa caracterizar qualquer forma de patroc�nio,
licenciamento de uso de marcas e s�mbolos, publicidade, propaganda e transmiss�o de
espet�culos desportivos.

Art. 328. A associa��o desportiva que mant�m clube de futebol profissional continua obrigada ao
pagamento das seguintes contribui��es:
I - quatro v�rgula cinco por cento, destinada a outras entidades e fundos, sendo dois v�rgula
cinco por cento para o Sal�rio-Educa��o, zero v�rgula dois por cento para o Instituto Nacional de
Coloniza��o e Reforma Agr�ria (INCRA), um v�rgula cinco por cento para o Servi�o Social do
Com�rcio (SESC) e zero v�rgula tr�s por cento para o Servi�o Brasileiro de Apoio �s Micros e
Pequenas Empresas (SEBRAE), incidentes sobre a remunera��o dos segurados empregados e
trabalhadores avulsos a seu servi�o;
II - vinte por cento incidente sobre o total da remunera��o ou retribui��o paga ou creditada, no
decorrer do m�s, ao segurado contribuinte individual;
III - quinze por cento incidente sobre o valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
presta��o de servi�os, relativamente aos servi�os que lhe s�o prestados por cooperados por
interm�dio de cooperativa de trabalho, observadas, no que couber, as disposi��es dos arts. 161
e 302.

Art. 329. A associa��o desportiva que mant�m clube de futebol profissional tamb�m ser�
obrigada a:
I - arrecadar a contribui��o dos segurados empregados, atletas ou n�o, a dos trabalhadores
avulsos e, a partir de abril de 2003, a dos contribuintes individuais a seu servi�o, descontando-a
da respectiva remunera��o, e a recolher nos mesmos prazos e sob as mesmas normas
aplicados �s empresas em geral;
II - arrecadar, mediante desconto, a contribui��o incidente sobre a comercializa��o de produto
rural, adquirido diretamente do produtor rural pessoa f�sica ou do segurado especial, quando da
comercializa��o da produ��o rural, e a recolher esta contribui��o, conforme estabelecido nos
procedimentos de arrecada��o das contribui��es sociais relativas �s atividades rural e
agroindustrial;
III - efetuar a reten��o decorrente da contrata��o de servi�os executados mediante cess�o de
m�o-de-obra ou empreitada, observadas as disposi��es contidas na Se��o I do Cap�tulo IX do
T�tulo II;
IV - arrecadar, mediante desconto, a contribui��o incidente sobre o valor do sal�rio-de-
contribui��o do contribuinte individual transportador rodovi�rio aut�nomo, devida por ele ao
SEST e ao SENAT.
fato � Ger�ncia-Executiva circunscricionante de sua sede, a qual, ap�s provid�ncias e
anota��es cab�veis, comunicar� o fato � Ger�ncia-Executiva circunscricionante do clube de
futebol profissional.
Se��o III
Da Responsabilidade pelo Recolhimento das Contribui��es

Art. 330. A responsabilidade pelo recolhimento das contribui��es sociais ser�:
I - da entidade promotora do espet�culo, no caso dos incisos I e II do caput do art. 327;
II - da associa��o desportiva que mant�m clube de futebol profissional, no caso das
contribui��es arrecadadas na forma do art. 336;
III - da empresa ou entidade patrocinadora que enviar recursos para a associa��o desportiva
que mant�m equipe de futebol profissional, no caso do inciso II do caput do art. 327;
IV - da associa��o desportiva que mant�m clube de futebol profissional, no caso do art. 328 e
das contribui��es arrecadadas na forma do art. 329;



V - da entidade promotora do espet�culo (federa��o, confedera��o ou liga), em rela��o �s
contribui��es decorrentes da contrata��o de contribuintes individuais, prestadores de servi�os
na realiza��o do evento desportivo, nestes considerados:
a) os �rbitros e seus auxiliares, nos termos do disposto no artigo 30, par�grafo �nico da Lei n…
10.671, de 15 de maio de 2003 (Estatuto de Defesa do Torcedor);
b) os delegados e os fiscais;
c) a m�o-de-obra utilizada para realiza��o do exame antidoping.
VI - do contratante dos profissionais que comp�em o quadro m�vel do espet�culo, podendo ser
a federa��o, a confedera��o, a liga ou o clube de futebol profissional.

Art. 331. Responsabilizar-se-� pelo desconto e pelo recolhimento da contribui��o incidente sobre
a receita bruta auferida nos espet�culos desportivos a entidade promotora do espet�culo
desportivo, independentemente da modalidade, quando pelo menos um dos participantes do
espet�culo esteja vinculado a um clube de futebol profissional.
Se��o IV
Dos Prazos para Recolhimento

Art. 332. O recolhimento da contribui��o social previdenci�ria incidente sobre a receita bruta do
espet�culo desportivo deve ser efetuado no prazo de at� dois dias �teis ap�s a realiza��o de
cada espet�culo ou, quando n�o houver expediente banc�rio, no dia �til imediatamente posterior
ao do vencimento, em documento de arrecada��o espec�fico, preenchido em nome da entidade
promotora do espet�culo, assim entendida a federa��o, a confedera��o ou a liga.

Art. 333. O recolhimento da contribui��o social previdenci�ria incidente sobre o valor bruto do
contrato de patroc�nio, licenciamento de uso de marcas e s�mbolos, publicidade, propaganda e
transmiss�o de espet�culos desportivos deve ser efetuado at� dia dois do m�s seguinte ou,
quando n�o houver expediente banc�rio, no dia �til imediatamente posterior, em documento de
arrecada��o espec�fico preenchido em nome da entidade patrocinadora.
Art. 334. O recolhimento das contribui��es sociais previdenci�rias a que se referem os arts. 328
e 329 obedece ao prazo estabelecido para recolhimento das empresas em geral.
Se��o V
Das Disposi��es Especiais

Art. 335. As entidades promotoras de espet�culos desportivos dever�o fornecer ao INSS, com a
necess�ria anteced�ncia, o calend�rio dos eventos desportivos e ainda elaborar boletins
financeiros numerados seq�encialmente quando da realiza��o dos referidos espet�culos, onde
constem, no m�nimo, os seguintes dados:
I - n�mero do boletim;
II - data da realiza��o do evento;
III - nome dos clubes participantes;
IV - tipo ou esp�cie de competi��o, se oficial ou n�o;
V - categoria do evento (internacional, interestadual, estadual ou local);
VI - local da realiza��o do evento (cidade, estado e pra�a desportiva);
VII - receita proveniente da venda de ingressos, com discrimina��o da esp�cie de ingressos
(arquibancadas, geral, cadeiras, camarotes), n�mero de ingressos colocados � venda, n�mero
de ingressos vendidos, n�mero de ingressos devolvidos, pre�o e total arrecadado;
VIII - discrimina��o de outros tipos de receita, tais como as provenientes de transmiss�o,
propaganda, publicidade, sorteios, entre outras;
IX - consigna��o do total geral das receitas auferidas;
X - discrimina��o detalhada das despesas efetuadas;
XI - total da receita destinada aos clubes participantes;
XII - discriminativo do valor a ser recolhido por clube, a t�tulo de parcelamento;
XIII - assinatura dos respons�veis pelos clubes participantes e pela entidade promotora do
espet�culo.
Par�grafo �nico. O calend�rio dos eventos desportivos dever� ser protocolizado na Ag�ncia da
Previd�ncia Social jurisdicionante da sede da respectiva federa��o, confedera��o ou liga.



Art. 336. Ocorrendo a desfilia��o da respectiva federa��o, mesmo que tempor�ria, deixa de
ocorrer a substitui��o referida no art. 327, caso em que o clube de futebol profissional passar� a
efetuar o pagamento da contribui��o patronal na forma e no prazo estabelecidos para as
empresas em geral, devendo a federa��o comunicar o fato � Ger�ncia-Executiva
circunscricionante de sua sede, a qual, ap�s provid�ncias e anota��es cab�veis, comunicar� o
fato � Ger�ncia-Executiva circunscricionante do clube de futebol profissional.

Art. 337. As demais entidades desportivas que n�o mant�m clube de futebol profissional
contribuem na forma das empresas em geral.

CAPŒTULO VII
DOS îRGÌOS DA ADMINISTRA�ÌO PòBLICA DIRETA, DAS AUTARQUIAS E DAS
FUNDA�˝ES DE DIREITO PòBLICO
Se��o I
Dos Regimes Pr�prios de Previd�ncia Social

Art. 338. Entende-se por regime pr�prio de previd�ncia social dos servidores p�blicos da Uni�o,
dos estados, do Distrito Federal e dos munic�pios, e dos militares dos estados e do Distrito
Federal, inclu�das suas autarquias e funda��es p�blicas, aquele que assegura, pelo menos, as
aposentadorias e a pens�o por morte previstas no art. 40 da Constitui��o Federal, observados
os crit�rios definidos na Lei n… 9.717, de 27 de novembro de 1998, observado o seguinte:
I - at� 15 de dezembro de 1998, com possibilidade de cobertura a qualquer esp�cie de servidor
p�blico civil ou militar da Uni�o, dos estados, do Distrito Federal ou dos munic�pios, bem como
aos das respectivas autarquias ou aos das funda��es de direito p�blico, inclusive ao agente
pol�tico e aos respectivos dependentes, observado o disposto no par�grafo �nico;
II - a partir de 16 de dezembro de 1998, por for�a da Emenda Constitucional n… 20, de 1998, com
cobertura restrita ao servidor p�blico civil titular de cargo efetivo e ao militar da Uni�o, dos
estados, do Distrito Federal ou dos munic�pios, bem como ao servidor das respectivas
autarquias e funda��es de direito p�blico e aos respectivos dependentes.
Par�grafo �nico. At� 15 de dezembro de 1998, o regime pr�prio de previd�ncia social podia ser
direto, quando o pr�prio ente estatal assumia o pagamento dos benef�cios, ou indireto, quando
resultante de conv�nio ou de outro ato com �rg�o oficial de previd�ncia.

Art. 339. Institu�do regime pr�prio de previd�ncia social, as contribui��es para o Regime Geral
de Previd�ncia Social cessar�o na data em que entrar em vigor a lei instituidora daquele regime,
salvo se essa lei estabelecer regras espec�ficas de transi��o de um regime para outro.
Par�grafo �nico. � vedada a estipula��o de efeito retroativo � lei de institui��o de regime pr�prio
de previd�ncia social visando a elidir a incid�ncia de contribui��es para o RGPS.

Art. 340. Extinto o regime pr�prio de previd�ncia social, os servidores ativos a ele vinculados
filiam-se, automaticamente, ao RGPS, sendo devidas as contribui��es para este regime a partir
da data de vig�ncia da lei de extin��o, vedado o reconhecimento retroativo de direitos e deveres
perante o RGPS, observado o disposto nos ⁄⁄ 7… e 8… do art. 356.
Par�grafo �nico. O servidor aposentado pelo regime pr�prio de previd�ncia social ou que
implementou as condi��es para se aposentar antes da extin��o do referido regime e que
continuar prestando servi�os ao ente estatal, filia-se ao RGPS, a partir da data de vig�ncia da lei
de extin��o.
Se��o II
Das Disposi��es Especiais Relativas Aos îrg�os P�blicos

Art. 341. Os �rg�os p�blicos da administra��o direta, as autarquias e as funda��es de direito
p�blico s�o considerados empresa, para fins de:
I - pagamento das contribui��es sociais incidentes sobre:



a) a remunera��o, o vencimento ou o subs�dio pago, devido ou creditado aos servidores
p�blicos, ao agente pol�tico ou �s demais pessoas f�sicas a seu servi�o, mesmo sem v�nculo
empregat�cio, n�o amparadas por regime pr�prio de previd�ncia social;
b) a produ��o rural adquirida ou recebida em consigna��o do produtor rural pessoa f�sica ou do
segurado especial, na condi��o de sub-rogados;
c) os recursos repassados � associa��o desportiva que mant�m equipe de futebol profissional, a
t�tulo de patroc�nio, licenciamento de uso de marcas e s�mbolos, publicidade, propaganda ou de
transmiss�o de espet�culos;
d) o valor bruto da nota fiscal ou da fatura de presta��o de servi�os de cooperados emitida por
cooperativa de trabalho.
II - cumprimento das obriga��es previdenci�rias acess�rias, ficando o dirigente do �rg�o ou da
entidade da administra��o p�blica federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal
pessoalmente respons�vel pela multa aplicada por infra��o a dispositivos da legisla��o
previdenci�ria, nos termos do art. 41 da Lei n… 8.212, de 1991.
⁄ 1… Os �rg�os p�blicos da administra��o direta, as autarquias e as funda��es de direito p�blico
n�o responder�o por multas, sejam elas morat�rias ou decorrentes de Auto de Infra��o.
⁄ 2… Havendo infra��o a dispositivo da legisla��o previdenci�ria, o Auto de Infra��o ser� lavrado
em nome do dirigente, em rela��o ao respectivo per�odo de gest�o.
⁄ 3… Considera-se dirigente aquele que, � �poca da infra��o praticada, tem a compet�ncia
funcional, prevista em ato administrativo emitido por autoridade competente, para decidir a
pr�tica ou n�o do ato que constitua infra��o � legisla��o previdenci�ria.
⁄ 4… A miss�o diplom�tica e a reparti��o consular de carreira estrangeiras s�o equiparadas �
empresa, para fins previdenci�rios, observados as conven��es e os tratados internacionais, n�o
respondendo, todavia, por multas, sejam elas morat�rias ou decorrentes de Auto de Infra��o.
⁄ 5… Os membros de miss�o diplom�tica e de reparti��o consular de carreira estrangeiras, em
funcionamento no Brasil, n�o respondem por multas decorrentes de Auto de Infra��o.
⁄ 6… Os �rg�os e as entidades descritos no caput, dever�o elaborar e entregar GFIP informando
todos os segurados n�o abrangidos pelo Regime Pr�prio de Previd�ncia que lhe prestam
servi�o, bem como os demais fatos geradores de contribui��es para a Previd�ncia Social, na
forma estabelecida no Manual da GFIP.

Art. 342. Os �rg�os p�blicos da administra��o direta, as autarquias e as funda��es de direito
p�blico ficam sub-rogados nas obriga��es do produtor rural pessoa f�sica e do segurado
especial, quando adquirirem, ainda que para consumo, ou receberem em consigna��o,
produ��o rural diretamente dessas pessoas.
Par�grafo �nico. A sub-roga��o referida no caput, at� 13 de outubro de 1996, estendia-se
tamb�m �s opera��es de aquisi��o, inclusive para fins de consumo, e de consigna��o
realizadas com produtor rural pessoa jur�dica.

Art. 343. Os �rg�os p�blicos da administra��o direta, as autarquias, as funda��es de direito
p�blico e os organismos oficiais internacionais n�o contribuem para outras entidades e fundos,
mas devem descontar e recolher as contribui��es destinadas ao:
I - Servi�o Social do Transporte (SEST) e ao Servi�o Nacional de Aprendizagem do Transporte
(SENAT) incidentes sobre o sal�rio-de-contribui��o do transportador rodovi�rio aut�nomo, a
partir de janeiro de 1994;
II - Servi�o Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) incidente sobre a produ��o rural
adquirida, consumida ou recebida em consigna��o do produtor rural pessoa f�sica ou do
segurado especial e do produtor rural pessoa jur�dica, este at� 13 de outubro de 1996.

Art. 344. Aos �rg�os p�blicos da administra��o direta, das autarquias, das funda��es de direito
p�blico, das miss�es diplom�ticas ou das reparti��es consulares estrangeiras no Brasil aplica-se
a responsabilidade solid�ria, nas seguintes hip�teses:
I - contrata��o de servi�os mediante cess�o ou empreitada de m�o-de-obra, inclusive em regime
de trabalho tempor�rio, no per�odo compreendido entre 25 de julho de 1991 a 21 de junho de
1993 e 29 de abril de 1995 a 31 de janeiro de 1999;II - contrata��o para execu��o de obra de



constru��o civil, no per�odo compreendido entre 25 de julho de 1991 a 21 de junho de 1993 e a
partir de 29 de abril de 1995, mediante:
a) empreitada total, inclusive na empreitada por pre�o unit�rio ou por tarefa, nos termos das
al�neas ÒbÓ e ÒdÓ do inciso VIII do art. 6… da Lei n… 8.666, de 1993;
b) repasse integral dos contratos celebrados nos termos da al�nea ÒaÓ deste inciso, conforme
previsto no inciso XXXIX do art. 427.
Par�grafo �nico. Os �rg�os e as entidades descritos no caput, na condi��o de contratantes de
obra de constru��o civil e de servi�os executados mediante cess�o de m�o-de-obra ou
empreitada, n�o respondem pelas contribui��es destinadas a outras entidades e fundos e pela
multa morat�ria devidas pelas empresas contratadas, sendo tais import�ncias exig�veis
diretamente das empresas prestadoras de servi�os.

Art. 345. Os �rg�os p�blicos da administra��o direta, das autarquias e das funda��es de direito
p�blico, a partir de fevereiro de 1999, s�o respons�veis por efetuar a reten��o decorrente da
contrata��o de servi�os executados mediante cess�o de m�o-de-obra ou empreitada,
observadas as disposi��es contidas na Se��o I do Cap�tulo IX do T�tulo II.

Art. 346. No per�odo de 26 de novembro de 2001 a 31 de mar�o de 2003, em raz�o do disposto
no art. 216-A do RPS, com a reda��o dada pelo Decreto n… 4.032, de 26 de novembro de 2001,
� obrigat�rio aos �rg�os da administra��o p�blica direta ou indireta e das funda��es de direito
p�blico da Uni�o e as demais entidades integrantes do Sistema Integrado de Administra��o
Financeira do Governo Federal (SIAFI), na contrata��o de contribuinte individual para presta��o
de servi�os eventuais sem v�nculo empregat�cio, inclusive como integrante de grupo-tarefa,
estabelecer mediante cl�usula contratual, que o pagamento da remunera��o pelos trabalhos
executados e de continuidade do contrato, est� condicionado � comprova��o, pelo segurado, do
recolhimento da contribui��o social previdenci�ria como contribuinte individual relativamente �
compet�ncia imediatamente anterior �quela a que se refere a remunera��o auferida.
Par�grafo �nico. Aplica-se o disposto neste artigo �s contrata��es feitas pelos organismos
internacionais, em programas de coopera��o e de opera��es de m�tua conveni�ncia entre estes
e o governo brasileiro.

Art. 347. A partir de 1… de abril de 2003, em rela��o � contrata��o de contribuinte individual, os
�rg�os da administra��o p�blica direta ou indireta e das funda��es de direito p�blico da Uni�o e
demais entidades integrantes do Sistema Integrado de Administra��o Financeira do Governo
Federal (SIAFI) dever�o:
I - descontar e recolher a contribui��o devida pelo segurado na forma do inciso III do art. 99;
II - inscrever o segurado no RGPS, caso n�o seja inscrito.

Art. 348. Os administradores de autarquias e das funda��es, criadas e mantidas pelo Poder
P�blico, de empresas p�blicas e de sociedades de economia mista sujeitas ao controle da
Uni�o, dos estados, do Distrito Federal ou dos munic�pios, que se encontrarem em mora, por
mais de trinta dias, no recolhimento das contribui��es previstas na Lei n… 8.212, de 1991,
tornam-se solidariamente respons�veis pelo respectivo pagamento, ficando ainda sujeitos �s
proibi��es do art. 1… e �s san��es dos arts. 4… e 7… do Decreto-lei 368, de 1968, conforme disp�e
o art. 42 da Lei n… 8.212, de 1991.

Art. 349. A inexist�ncia de d�bitos em rela��o �s contribui��es devidas � Previd�ncia Social �
condi��o necess�ria para que os estados, o Distrito Federal e os munic�pios possam receber as
transfer�ncias dos recursos do Fundo de Participa��o dos Estados e do Distrito Federal (FPE) e
do Fundo de Participa��o dos Munic�pios (FPM), celebrar acordos, contratos, conv�nios ou
ajustes, bem como receber empr�stimos, financiamentos, avais e subven��es em geral de
�rg�os ou entidades da administra��o direta e indireta da Uni�o, consoante art. 56 da Lei n…
8.212, de 1991.
<!ID891169-13>
Par�grafo �nico. Para o recebimento do Fundo de Participa��o dos Estados e do Distrito Federal
(FPE) e do Fundo de Participa��o dos Munic�pios (FPM), bem como para a consecu��o dos



demais instrumentos citados no caput, os estados, o Distrito Federal e os munic�pios dever�o
apresentar aos �rg�os ou �s entidades respons�veis pela libera��o de fundos, pela celebra��o
de acordos, de contratos, de conv�nios ou de ajustes, pela concess�o de empr�stimos, de
financiamentos, de avais ou de subven��es em geral os comprovantes de recolhimento das
suas contribui��es � Previd�ncia Social referentes aos tr�s meses imediatamente anteriores ao
m�s previsto para a efetiva��o daqueles procedimentos.
Se��o III
Dos Procedimentos Fiscais
Subse��o I
Da Auditoria-Fiscal nos îrg�os da Administra��o Direta, nas Autarquias e nas Funda��es de
direito P�blico

Art. 350. A Auditoria-Fiscal ser� comunicada ao dirigente do �rg�o da administra��o p�blica
direta, da autarquia ou da funda��o de direito p�blico mediante Mandado de Procedimento
Fiscal (MPF), emitido pelo Diretor da Receita Previdenci�ria, pelo Coordenador-Geral de
Fiscaliza��o da Diretoria da Receita Previdenci�ria ou pela Chefia do Servi�o ou da Se��o de
Fiscaliza��o das Ger�ncias-Executivas da Previd�ncia Social.

Art. 351. Os documentos de constitui��o do cr�dito previdenci�rio ser�o emitidos em nome da
Uni�o, dos estados, do Distrito Federal ou dos munic�pios, quando a Auditoria-Fiscal se
desenvolver nos �rg�os p�blicos da administra��o direta (minist�rios, assembl�ias legislativas,
c�maras municipais, secretarias, �rg�os do Poder Judici�rio, entre outros), sendo obrigat�ria a
lavratura de documento de constitui��o de cr�dito distinto para cada �rg�o.
Par�grafo �nico. No campo do documento de constitui��o de cr�dito destinado � identifica��o do
sujeito passivo sob Auditoria-Fiscal, dever� ser consignado o nome da Uni�o, do estado, do
Distrito Federal ou do munic�pio, seguido da designa��o do �rg�o a que se refere.

Art. 352. O Auditor-Fiscal da Previd�ncia Social (AFPS) que, no exerc�cio de suas fun��es
internas ou externas, tiver conhecimento da n�o-observ�ncia, em tese, das exig�ncias e dos
crit�rios contidos na Lei n… 9.717, de 1998, ou nas normas regulamentares, dever� comunicar o
fato � autoridade imediatamente superior, com vistas ao planejamento do procedimento fiscal
cab�vel, conforme previsto no Cap�tulo VIII deste T�tulo.
Subse��o II
Da Auditoria-Fiscal nas Miss�es Diplom�ticas, nas Reparti��es Consulares e nos Organismos
Oficiais Internacionais

Art. 353. A Auditoria-Fiscal nas miss�es diplom�ticas, nas reparti��es consulares e nos
organismos oficiais internacionais ser� precedida de of�cio de apresenta��o emitido pelo Diretor
da Receita Previdenci�ria, pelo Coordenador-Geral de Fiscaliza��o ou pela Chefia do Servi�o ou
da Se��o de Fiscaliza��o, dirigido � Coordena��o-Geral de Privil�gios e Imunidades
(Cerimonial) do Minist�rio das Rela��es Exteriores (MRE), encaminhado por interm�dio da
Assessoria de Assuntos Internacionais do Minist�rio da Previd�ncia Social.
⁄ 1… O of�cio de apresenta��o dever� conter:
I - o nome dos auditores fiscais designados;
II - a solicita��o de autoriza��o para acesso � entidade com data ajustada entre o MRE e a
miss�o diplom�tica, a reparti��o consular e o organismo internacional, com vistas ao
desenvolvimento da Auditoria-Fiscal;
III - a especifica��o das atividades a serem desenvolvidas e o per�odo a ser auditado;
IV - a rela��o dos documentos que dever�o ser colocados � disposi��o da auditoria;
V - a solicita��o da indica��o de funcion�rio da entidade para acompanhar a auditoria;
VI - fixa��o de prazo de sessenta dias contados da data de entrada do of�cio de apresenta��o
no MRE para retorno da resposta com a defini��o da data ajustada para in�cio da respectiva
auditoria.
⁄ 2… Autorizado o acesso para fins de Auditoria-Fiscal, ser�o emitidos o Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF) e o Termo de Intima��o para Apresenta��o de Documentos (TIAD),
que ser�o entregues � pessoa indicada para acompanhamento da Auditoria-Fiscal.



CAPŒTULO VIII
DA CONSTITUI�ÌO DOS REGIMES PRîPRIOS DE PREVIDæNCIA SOCIAL
Se��o I
Da Conceitua��o e dos Princ�pios Reguladores

Art. 354. A cria��o e a extin��o de regime pr�prio de previd�ncia social, conceituado no art. 338,
e do fundo previdenci�rio, previsto na Lei n… 9.717, de 1998, far-se-�o mediante lei do respectivo
ente da Federa��o.
⁄ 1… N�o se considera institu�do o regime pr�prio de previd�ncia social se a previs�o de
aposentadoria e pens�o por morte constar apenas de dispositivo de constitui��o estadual ou de
lei org�nica distrital ou municipal que reproduza o art. 40 da Constitui��o Federal.
⁄ 2… Os servidores ser�o obrigatoriamente filiados ao Regime Geral de Previd�ncia Social
(RGPS) se a Uni�o, os estados, o Distrito Federal ou os munic�pios, inclu�das suas autarquias e
funda��es, assegurarem aos respectivos servidores apenas um dos benef�cios b�sicos
(aposentadoria ou pens�o por morte).
⁄ 3… Salvo disposi��o em contr�rio da Constitui��o Federal, � vedada a exist�ncia de mais de
um regime pr�prio de previd�ncia social e de mais de uma unidade gestora do respectivo regime
pr�prio em cada ente estatal.
⁄ 4… Unidade gestora de regime pr�prio de previd�ncia social � a entidade ou o �rg�o que tem a
finalidade de gerenciamento e operacionaliza��o do respectivo regime.

Art. 355. A partir de 16 de dezembro de 1998, o regime pr�prio de previd�ncia social dever�
observar o disposto no inciso II do art. 338.
Se��o II
Das Presta��es em Geral

Art. 356. Salvo disposi��o em contr�rio da Constitui��o Federal, o regime pr�prio de previd�ncia
social n�o poder� conceder benef�cios distintos dos previstos no Regime Geral de Previd�ncia
Social, o qual compreende as seguintes presta��es:
I - quanto ao servidor:
a) aposentadoria por invalidez;
b) aposentadoria por idade;
c) aposentadoria por tempo de contribui��o;
d) aux�lio-doen�a;
e) sal�rio-fam�lia;
f) sal�rio-maternidade.
II - quanto ao dependente:
a) pens�o por morte;
b) aux�lio-reclus�o.
⁄ 1… Considera-se distinto o benef�cio que, apesar de possuir a mesma nomenclatura, tenha
requisitos e crit�rios para a sua concess�o diversos do RGPS, inclusive quanto � defini��o de
dependente.
⁄ 2… N�o se considera institu�do o regime pr�prio de previd�ncia social se n�o forem
asseguradas todas as modalidades de aposentadoria previstas no art. 40 da Constitui��o
Federal.
⁄ 3… Qualquer benef�cio, dentre os relacionados nos incisos I e II do caput, al�m das
aposentadorias e pens�o por morte, integra o regime pr�prio de previd�ncia social institu�do,
devendo ser considerado para fins de verifica��o da adequa��o do regime pr�prio aos crit�rios e
exig�ncias constantes desta Instru��o Normativa.
⁄ 4… At� que lei discipline o acesso ao sal�rio-fam�lia e ao aux�lio-reclus�o, estes benef�cios
ser�o devidos ao servidor ou dependente de regime pr�prio de previd�ncia social nos limites
definidos pelo RGPS, sendo que, ao aux�lio-reclus�o com data de in�cio anterior a 16 de
dezembro de 1998, aplicar-se-� a legisla��o vigente �quela �poca, independentemente da
remunera��o mensal.



⁄ 5… � vedada a inclus�o nos benef�cios, para efeito de c�lculo e percep��o destes, de parcelas
remunerat�rias pagas em decorr�ncia de fun��o de confian�a, de cargo em comiss�o ou do
local de trabalho.
⁄ 6… � vedada a celebra��o de conv�nio, de cons�rcio ou outra forma de associa��o para a
concess�o de benef�cios previdenci�rios entre estados, entre estados e munic�pios e entre
munic�pios, a partir de 28 de novembro de 1998.
⁄ 7… Os conv�nios, cons�rcios ou outra forma de associa��o existentes antes da vig�ncia da Lei
n… 9.717, de 1998, dever�o garantir integralmente o pagamento dos benef�cios j� concedidos,
bem como daqueles cujos requisitos necess�rios � sua concess�o foram implementados at� o
dia 27 de novembro de 1998, sendo vedada a concess�o de novos benef�cios a partir desta
data.
⁄ 8… O regime pr�prio de previd�ncia social que possu�a conv�nio ou cons�rcio at� 27 de
novembro de 1998 deve assumir integralmente os benef�cios cujos requisitos necess�rios � sua
concess�o tenham sido implementados a partir de 28 de novembro de 1998.
⁄ 9… � vedada, at� que lei complementar federal disponha sobre a mat�ria, a concess�o de
aposentadoria especial aos servidores vinculados a regime pr�prio de previd�ncia social, nos
termos do ⁄ 4… do art. 40 da Constitui��o Federal.
Se��o III
Da Avalia��o Atuarial

Art. 357. Para a organiza��o e revis�o do plano de custeio e benef�cios do regime pr�prio de
previd�ncia social � necess�ria a realiza��o de avalia��o atuarial inicial e reavalia��o em cada
exerc�cio financeiro, conforme normas gerais previstas no Anexo I da Portaria MPAS n… 4.992,
de 5 de fevereiro de 1999.
⁄ 1… Os seguintes documentos dever�o ser enviados � Secretaria de Previd�ncia Social (SPS):
I - na avalia��o atuarial inicial, em at� trinta dias do seu encerramento, o Relat�rio Final da
avalia��o e a Nota T�cnica Atuarial que dever�o conter:
a) an�lise comparativa entre os resultados das tr�s �ltimas avalia��es atuariais anuais e da
avalia��o corrente, exceto quando se tratar de avalia��o atuarial inicial, indicando a margem de
erro das suposi��es formuladas em rela��o ao observado;
b) descri��o das coberturas existentes e das condi��es gerais de concess�o dos benef�cios do
plano previdenci�rio avaliado;
c) estat�sticas por sexo, idade, tempo de servi�o e contribui��o, remunera��o de atividade e
proventos de inatividade, da massa de servidores ativos e inativos e, se dispon�vel, estat�sticas
por sexo e idade dos dependentes benefici�rios com direito � pens�o por morte vital�cia e
tempor�ria;
d) regime de financiamento dos diversos benef�cios oferecidos;
e) hip�teses atuariais e formula��es b�sicas utilizadas, segregadas por tipo de benef�cio;
f) descri��o e valor das reservas matem�ticas suficientes para garantir o pagamento dos
benef�cios estipulados no plano previdenci�rio, da reserva de conting�ncia e da reserva para
ajustes no plano, quando houver;
g) fluxo anual projetado de receitas e despesas do fundo para um per�odo de setenta e cinco
anos ou at� a sua extin��o;
h) as causas do super�vit ou do d�ficit t�cnico atuarial, indicando poss�veis solu��es para o
equacionamento do d�ficit t�cnico e explicitando a destina��o do super�vit, quando utilizado;
i) qualidade do cadastro fornecido pela entidade, que serviu de base para a realiza��o da
avalia��o atuarial;
j) ocasionais mudan�as de hip�teses ou m�todos atuariais, justificando essas mudan�as;
k) parecer do atu�rio respons�vel pela avalia��o, contendo um comparativo dos �ltimos tr�s
anos entre a taxa de juros atuarial e a rentabilidade efetiva dos fundos, explicitando eventual
d�ficit e a estrat�gia que ser� utilizada para equacion�-lo; e l) parecer conclusivo do atu�rio
respons�vel pela avalia��o sobre a situa��o atuarial do regime pr�prio de previd�ncia social.
II - Demonstrativo de Resultado da Avalia��o Atuarial (DRAA), elaborado anualmente conforme
modelo eletr�nico dispon�vel no endere�o www.previdenciasocial.gov.br, at� o dia 31 de julho de
cada exerc�cio.



⁄ 2… O regime pr�prio de previd�ncia social � respons�vel pela garantia direta da totalidade dos
riscos cobertos no plano de benef�cios, devendo preservar o equil�brio atuarial sem necessidade
de resseguro, conforme estabelecido no DRAA.
Se��o IV
Dos Recursos Previdenci�rios
Subse��o I
Do Financiamento

Art. 358. O regime pr�prio de previd�ncia social ser� financiado mediante:
I - recursos provenientes da Uni�o, dos estados, do Distrito Federal ou dos munic�pios; e
II - contribui��es do pessoal civil e militar.
⁄ 1… Entende-se por recursos previdenci�rios, dentre outros, as contribui��es previdenci�rias e
os valores, bens, ativos e direitos vinculados a regime pr�prio de previd�ncia social.
⁄ 2… A contribui��o da Uni�o, dos estados, do Distrito Federal e dos munic�pios aos respectivos
regimes pr�prios de previd�ncia social n�o poder� exceder, a qualquer t�tulo, ao dobro da
contribui��o do servidor civil e do militar.
⁄ 3… A despesa l�quida com inativos e pensionistas do regime pr�prio de previd�ncia social n�o
poder� exceder a doze por cento da respectiva receita corrente l�quida em cada exerc�cio
financeiro, observado o limite previsto no ⁄ 2… deste artigo, sendo a receita corrente l�quida
calculada conforme as Leis Complementares n… 82, de 27 de mar�o de 1995, n… 96, de 31 de
maio de 1999 e n… 101, de 4 de maio de 2000.
⁄ 4… Entende-se como despesa l�quida a diferen�a entre a despesa total com pessoal inativo e
pensionista do regime pr�prio de previd�ncia social e a contribui��o dos respectivos segurados.
⁄ 5… Para fins de c�lculo do disposto nos ⁄⁄ 2… e 3… deste artigo, s�o computados os aportes de
recursos realizados pelo ente estatal a que pertencem os segurados para o pagamento da
despesa com inativos e pensionistas, inclusive os aportes regulares ao fundo previdenci�rio,
quando existente.
⁄ 6… As receitas provenientes do fundo previdenci�rio, inclusive o produto da aliena��o de bens,
direitos e ativos de qualquer natureza e da aplica��o dos recursos existentes na conta do fundo,
n�o ser�o computados como aporte do ente estatal nos termos do ⁄ 5… deste artigo.
⁄ 7… A Uni�o, os estados, o Distrito Federal e os munic�pios dever�o ajustar seus planos de
benef�cios e custeio sempre que excederem, no exerc�cio, os limites previstos nos ⁄⁄ 2… e 3…
deste artigo, para retornarem a esses limites no exerc�cio financeiro subseq�ente.
⁄ 8… O ato que provoque aumento de despesa previdenci�ria sem a observ�ncia dos limites
previstos nos ⁄⁄ 2… e 3… deste artigo, � nulo de pleno direito.
Subse��o II
Da Administra��o dos Recursos

Art. 359. Os recursos previdenci�rios do regime pr�prio de previd�ncia social devem ser
mantidos em contas separadas do Tesouro do ente estatal, podendo ser destinados �
constitui��o de fundos integrados de bens, direitos e ativos, e somente dever�o ser utilizados
para pagamento de benef�cios previdenci�rios, ressalvada a taxa de administra��o.
⁄ 1… A taxa de administra��o do regime pr�prio de previd�ncia social n�o poder� exceder a dois
pontos percentuais do valor total da remunera��o, proventos e pens�es dos segurados
vinculados ao regime pr�prio, relativamente ao exerc�cio financeiro anterior.
⁄ 2… Na verifica��o do atendimento do limite definido no ⁄ 1… deste artigo, n�o ser�o computadas
as despesas decorrentes exclusivamente do resultado das aplica��es de recursos em ativos
financeiros de que trata o art. 360.
⁄ 3… � vedada a utiliza��o de recursos do regime pr�prio de previd�ncia social para fins de
assist�ncia m�dica e financeira de qualquer esp�cie.
⁄ 4… A partir de 1… de julho de 1999, o regime pr�prio de previd�ncia social que tinha, dentre as
suas atribui��es, a presta��o de servi�os de assist�ncia m�dica deve, em caso de n�o extin��o
desses servi�os, contabilizar as contribui��es para a previd�ncia social e para a assist�ncia
m�dica em contas separadas, sendo vedada a transfer�ncia de recursos entre essas contas.



⁄ 5… O disposto no ⁄ 3… deste artigo, n�o se aplica aos contratos de assist�ncia financeira entre o
regime pr�prio de previd�ncia social e os segurados, firmados at� o dia 27 de novembro de
1998, sendo vedada a sua renova��o.

Art. 360. A aplica��o dos recursos previdenci�rios obedece �s determina��es do Conselho
Monet�rio Nacional (CMN), conforme abaixo:
I - os recursos em moeda corrente, provenientes de contribui��es, resgates de aplica��es
financeiras e aportes de qualquer natureza em esp�cie, vinculados ao regime pr�prio de
previd�ncia social ser�o aplicados:
a) at� cem por cento em t�tulos de emiss�o do Tesouro Nacional ou em t�tulos de emiss�o do
Banco Central do Brasil;
b) at� oitenta por cento, isolada ou cumulativamente, nos seguintes investimentos de renda fixa:
1. dep�sitos em contas de poupan�a, observado o m�ximo de cinco por cento em uma mesma
institui��o financeira;
2. quotas de fundos de investimento financeiro e de fundos de aplica��o em quotas de fundos de
investimento financeiro.
c) at� trinta por cento em quotas de fundos de investimento constitu�dos nas modalidades
regulamentadas pela Comiss�o de Valores Mobili�rios (CVM).
II - os recursos provenientes das aliena��es de patrim�nio vinculado ao regime pr�prio de
previd�ncia social ser�o aplicados:
a) oitenta por cento, no m�nimo, isolada ou cumulativamente, em:
1. t�tulos de emiss�o do Tesouro Nacional, inclusive cr�ditos securitizados;
2. t�tulos de emiss�o do Banco Central do Brasil;
3. t�tulos ou valores mobili�rios de emiss�o de institui��es financeiras cujo capital social seja
integralmente detido pela Uni�o;
4. t�tulos ou valores mobili�rios de emiss�o de subsidi�rias das institui��es referidas no item
tr�s.
b) os vinte por cento restantes, na forma do inciso I.
⁄ 1… Os recursos de que trata o inciso II do caput devem ser registrados separadamente na
contabilidade do regime pr�prio de previd�ncia social.
⁄ 2… Os t�tulos referidos na al�nea ÒaÓ do inciso II do caput devem ser inalien�veis e ter o prazo
m�nimo de quinze anos, admitindo-se resgate � raz�o de um quinze avos (1/15) por ano.
⁄ 3… Na hip�tese de aliena��o de a��es vinculadas ao regime pr�prio de previd�ncia social que
implique transfer�ncia do controle de empresa estatal, o montante dos recursos correspondentes
ao excedente do controle poder� ser aplicado de acordo com o disposto no inciso I do caput
Art. 361. As aplica��es de recursos previstas no item 2 da al�nea ÒbÓ e na al�nea ÒcÓ, ambas do
inciso I do art. 360, devem observar:
I - a necessidade de sele��o de institui��o financeira respons�vel pela administra��o da
aplica��o dos recursos - institui��o administradora - obedecida a legisla��o pertinente, devendo
ser considerados como crit�rios m�nimos de escolha a solidez patrimonial, o volume de recursos
administrados e a experi�ncia no exerc�cio da atividade de administra��o de recursos de
terceiros;
II - que o regime pr�prio de previd�ncia social n�o pode deter quotas de um mesmo fundo de
investimento em valor superior a vinte por cento do patrim�nio l�quido desse fundo;
III - que os regimes pr�prios de previd�ncia social, em conjunto, n�o podem deter quotas de um
mesmo fundo de investimento em valor superior a cinq�enta por cento do patrim�nio l�quido
desse fundo.
⁄ 1… Para fins da verifica��o do limite previsto no inciso II do caput, consideram-se como
pertencentes a um mesmo regime pr�prio de previd�ncia social as quotas detidas por regimes
pr�prios institu�dos por munic�pios de um mesmo estado e por este estado.
⁄ 2… A institui��o administradora dever� apresentar ao ente estatal, no m�nimo mensalmente,
relat�rio detalhado contendo informa��es sobre rentabilidade e risco de aplica��es.
⁄ 3… Os respons�veis pela gest�o do regime pr�prio de previd�ncia social devem realizar, no
m�nimo semestralmente, avalia��o do desempenho das aplica��es a cargo da(s) institui��o(�es)
administradora(s), rescindindo o contrato quando se verificar performance insatisfat�ria por dois
per�odos consecutivos, conforme crit�rios estabelecidos no contrato.



⁄ 1… O segurado ser� cientificado das informa��es constantes de seu registro individualizado
mediante extrato anual de presta��o de contas.
⁄ 2… A contribui��o do ente estatal deve ser apropriada de forma individualizada por servidor civil
ou militar ativo.
Subse��o III
Da Contabiliza��o

Art. 362. A organiza��o do regime pr�prio de previd�ncia social segue as normas e os princ�pios
cont�beis previstos na Lei n… 4.320, de 17 de mar�o de 1964, e altera��es posteriores, na Lei
Complementar n… 101, de 2000, e o disposto na Portaria MPS n… 916, de 15 de julho de 2003,
devendo a escritura��o cont�bil apresentar:
I - todas as opera��es que envolvam direta ou indiretamente a responsabilidade do regime
pr�prio de previd�ncia social e modifiquem ou possam vir a modificar seu patrim�nio;
II - forma aut�noma em rela��o �s contas do ente p�blico;
III - exerc�cio cont�bil com dura��o de um ano civil;
IV - demonstra��es financeiras que expressem com clareza a situa��o do patrim�nio do
respectivo regime e as varia��es ocorridas no exerc�cio, a saber:
a) balan�o or�ament�rio;
b) balan�o financeiro;
c) balan�o patrimonial;
d) demonstra��o das varia��es patrimoniais.
V - registros cont�beis auxiliares para apura��o de deprecia��es, de reavalia��es dos
investimentos, da evolu��o das reservas;
VI - notas explicativas e outros quadros demonstrativos necess�rios ao minucioso
esclarecimento da situa��o patrimonial e dos investimentos mantidos pelo regime pr�prio de
previd�ncia social;
VII - im�veis para uso ou renda, reavaliados e depreciados na forma estabelecida no Anexo IV
do Manual de Contabilidade Aplicado aos Regimes Pr�prios de Previd�ncia Social, aprovado
pela Portaria MPS n… 916, de 2003.

Art. 363. A partir de 1… de janeiro de 2000 dever� ser elaborado registro cont�bil individualizado
das contribui��es do servidor e do militar ativos e dos entes estatais, contendo os seguintes
dados:
I - nome;
II - matr�cula;
III - remunera��o;
IV - valores mensais e acumulados da contribui��o do servidor ou do militar;
V - valores mensais e acumulados da contribui��o do respectivo ente estatal referente ao
servidor civil ou militar.
⁄ 1… O segurado ser� cientificado das informa��es constantes de seu registro individualizado
mediante extrato anual de presta��o de contas.
⁄ 2… A contribui��o do ente estatal deve ser apropriada de forma individualizada por servidor civil
ou militar ativo.

Art. 364. O ente estatal dever� encaminhar � SPS, em at� trinta dias ap�s o encerramento de
cada bimestre do ano civil:
I - o Demonstrativo das Receitas e Despesas do Regime Pr�prio de Previd�ncia Social,
conforme Anexo II da Portaria MPAS n… 4.992, de 1999, observando-se que:
a) o quantitativo de servidores civis e militares, ativos e inativos, e pensionistas dever� ser
informado no demonstrativo referente ao �ltimo bimestre do exerc�cio;
b) as informa��es prestadas no demonstrativo de que trata este inciso dever�o abranger todos
os poderes do ente p�blico.
II - comprova��o mensal, por meio eletr�nico ou via postal, do repasse ao regime pr�prio das
contribui��es a seu cargo e dos valores retidos dos segurados, correspondentes �s al�quotas
fixadas em lei, devidamente confirmado pelo dirigente da unidade gestora do respectivo regime;



III - o Demonstrativo Financeiro do Regime Pr�prio de Previd�ncia Social previsto no Anexo III
da Portaria MPAS n… 4.992, de 1999, por meio eletr�nico.
Se��o V
Dos Procedimentos Fiscais
Subse��o I
Do Planejamento

Art. 365. O planejamento das atividades de auditoria dos regimes pr�prios de previd�ncia social
a serem executadas no per�odo de 1… de janeiro a 31 de dezembro de cada ano ser� elaborado
pela Diretoria da Receita Previdenci�ria do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),
considerando as propostas das respectivas unidades descentralizadas e priorizando os entes
estatais que receberam o Certificado de Regularidade Previdenci�ria (CRP) fornecido pelo MPS.
⁄ 1… A auditoria nos regimes pr�prios de previd�ncia social ser� realizada preferencialmente
quando da fiscaliza��o das contribui��es previdenci�rias nos entes estatais.
⁄ 2… A Auditoria-Fiscal ser� comunicada ao dirigente do �rg�o da Administra��o P�blica direta,
bem como ao representante legal da unidade gestora do regime pr�prio de previd�ncia social,
mediante of�cio emitido pelo Diretor da Receita Previdenci�ria do INSS, conforme modelo
constante do Anexo XIII, permitida a delega��o para as chefias da Divis�o ou do Servi�o da
Receita Previdenci�ria das Ger�ncias-Executivas da Previd�ncia Social.
Subse��o I
Da Auditoria-Fiscal

Art. 366. O Auditor-Fiscal da Previd�ncia Social (AFPS), devidamente credenciado, dever�
verificar o cumprimento, por parte da Uni�o, dos estados, do Distrito Federal e dos munic�pios,
dos crit�rios e exig�ncias estabelecidos na Lei n… 9.717, de 1998, e neste Cap�tulo.
⁄ 1… Considera-se credenciamento, para os efeitos deste Cap�tulo, a identifica��o, contida no
of�cio referido no ⁄ 2… do art. 365, do AFPS encarregado de proceder � Auditoria-Fiscal junto aos
regimes pr�prios de previd�ncia social.
⁄ 2… Ao AFPS dever� ser dado livre acesso � unidade gestora do regime pr�prio de previd�ncia
social ou do fundo previdenci�rio, podendo inspecionar livros, notas t�cnicas e demais
documentos necess�rios � verifica��o de que trata este Cap�tulo.

Art. 367. Na Auditoria-Fiscal dever�o ser solicitados, mediante Termo de Solicita��o de
Documentos (TSD), conforme modelo constante do Anexo XIV, entre outros, os seguintes
documentos:
I - constitui��o estadual, lei org�nica distrital, lei org�nica municipal, estatuto do servidor, leis
or�ament�rias, lei do regime jur�dico �nico, leis do regime pr�prio de previd�ncia social e dos
fundos previdenci�rios e normas regulamentares;
II - decretos e portarias de nomea��o ou de dispensa e termos de posse dos servidores;
III - atas de nomea��o e posse dos dirigentes do �rg�o ou da unidade gestora do regime pr�prio
de previd�ncia social e de elei��o dos membros dos conselhos administrativo e fiscal dos fundos
previdenci�rios;
IV - livro de publica��o de leis;
V - conv�nio, cons�rcio ou outra forma de associa��o firmado com �rg�o oficial de previd�ncia
social e ato de autoriza��o;
VI - notas de empenho, ordens banc�rias e de pagamento;
VII - Nota T�cnica Atuarial, Relat�rio Final da avalia��o e os Demonstrativos do Resultado da
Avalia��o Atuarial;
VIII - folhas de pagamento dos servidores ativos e inativos e pensionistas vinculados ao regime
pr�prio de previd�ncia social;
IX - Relat�rio Resumido da Execu��o Or�ament�ria (RREC), conforme art. 52 da Lei
Complementar n… 101, de 2000, e respectivos anexos tais como Balan�o Or�ament�rio,
Demonstrativo da Apura��o da Receita Corrente L�quida, Demonstrativo das Receitas e
Despesas Previdenci�rias, Demonstrativo da Proje��o Atuarial das Receitas e Despesas;



X - Demonstrativo da Despesa com Pessoal em Rela��o � Receita Corrente L�quida do
Relat�rio de Gest�o Fiscal, nos termos da al�nea ÒaÓ do inciso I do art. 55 da Lei Complementar
n… 101, de 2000;
XI - documentos relativos �s aplica��es dos recursos do regime pr�prio de previd�ncia social;
XII - relat�rios das inspe��es e auditoria de natureza atuarial, cont�bil, financeira, or�ament�ria e
patrimonial dos �rg�os de controle interno e externo;
XIII - balancetes, balan�o patrimonial e financeiro, demonstra��o das varia��es patrimoniais,
notas explicativas, registros cont�beis auxiliares para apura��o de deprecia��es, de
reavalia��es dos investimentos e da evolu��o das reservas;
XIV - contrato de administra��o de carteira de investimentos com a institui��o financeira
administradora e o processo que serviu de base para a escolha da respectiva institui��o;
XV - Demonstrativo das Receitas e Despesas do Regime Pr�prio de Previd�ncia Social previsto
no Anexo II da Portaria MPAS n… 4.992, de 1999;
XVI - Demonstrativo Financeiro do Regime Pr�prio de Previd�ncia Social previsto no Anexo III
da Portaria MPAS n… 4.992, de 1999;
XVII - avalia��o da situa��o financeira e atuarial dos regimes pr�prios de previd�ncia social
constante do Anexo de Metas Fiscais da lei de diretrizes or�ament�rias, prevista no inciso IV do
⁄ 2… do art. 4… da Lei Complementar n… 101, de 2000.
Par�grafo �nico. O n�o-atendimento de solicita��o do AFPS implicar� o cancelamento do CRP,
quando for o caso, na forma definida no par�grafo �nico do art. 3… da Portaria MPAS n… 2.346,
de 10 de julho de 2001.

Art. 368. Ao AFPS compete verificar, a partir de 16 de dezembro de 1998, se o regime pr�prio de
previd�ncia social observa, entre outros, os seguintes aspectos:
I - cobertura exclusiva aos servidores p�blicos titulares de cargos efetivos e aos militares e
respectivos dependentes, considerando-se como dependentes somente aqueles previstos na
legisla��o do RGPS;
II - benef�cios limitados �s esp�cies descritas no art. 356, observando-se:
a) a exist�ncia de garantia, em lei, das tr�s modalidades de aposentadorias previstas na
Constitui��o Federal (por invalidez, por idade e por tempo de contribui��o);
b) a utiliza��o dos mesmos requisitos e crit�rios do RGPS para a concess�o dos benef�cios;
c) o cumprimento do prazo previsto no ⁄ 7… do art. 356, para pagamento dos benef�cios por
interm�dio de conv�nio, cons�rcio ou outra forma de associa��o;
d) a presta��o de assist�ncia m�dica ou financeira com utiliza��o de recursos distintos dos
destinados ao regime pr�prio de previd�ncia social;
e) a limita��o do sal�rio-fam�lia e do aux�lio-reclus�o � hip�tese prevista no ⁄ 4… do art. 356;
f) a n�o-inclus�o, no c�lculo dos benef�cios, de parcelas transit�rias decorrentes de fun��o de
confian�a, de cargo em comiss�o ou de local de trabalho.
III - car�ter contributivo do regime pr�prio de previd�ncia social com:
a) previs�o expressa, em lei, das al�quotas de contribui��o do ente estatal e dos segurados e do
repasse integral das respectivas contribui��es ao �rg�o ou entidade gestora do regime pr�prio
de previd�ncia social;
b) financiamento para todos os benef�cios previdenci�rios oferecidos pelo regime pr�prio de
previd�ncia social;
c) correspond�ncia entre o financiamento e as informa��es constantes nas avalia��es atuariais
e nos lan�amentos cont�beis;
d) observ�ncia do limite de que trata o ⁄ 2… do art. 358;
e) previs�o, em lei or�ament�ria anual, de repasse para o regime pr�prio de previd�ncia social
que permita estabelecer o equil�brio financeiro do regime, no caso de falta de previs�o, em lei,
da al�quota de contribui��o do ente estatal.
IV - o cumprimento do limite previsto no ⁄ 3… do art. 358;
V - reavalia��es atuariais com observ�ncia das mudan�as legais, regulamentares e cadastrais;
VI - cumprimento das orienta��es contidas nas avalia��es e reavalia��es atuariais;
VII - conformidade da avalia��o dos bens, direitos e ativos de qualquer natureza, integrados ao
regime pr�prio de previd�ncia social com a Lei n… 4.320, de 1964, e altera��es subseq�entes;
VIII - aplica��o dos recursos previdenci�rios na forma prevista no art. 360;



IX - n�o-utiliza��o de recursos previdenci�rios em:
a) concess�o de empr�stimos de qualquer natureza, inclusive aos entes estatais, �s entidades
da administra��o indireta e aos segurados e benefici�rios, como forma de aplica��o desses
recursos;
b) t�tulos p�blicos, com exce��o de t�tulos do Governo Federal.
c) presta��o de fian�a, aval, aceite ou qualquer outra forma de coobriga��o;
X - exist�ncia de conta do regime pr�prio de previd�ncia social e do fundo previdenci�rio
distintas do Tesouro da unidade federativa, com contabiliza��o:
a) das reservas de acordo com o regime financeiro adotado e conforme disposto no Anexo I da
Portaria MPAS n.… 4.992, de 1999;
b) do super�vit t�cnico do plano como reserva de conting�ncia de benef�cios, limitada a vinte e
cinco por cento das reservas matem�ticas;
c) de reserva para ajuste do plano, quando verificada diferen�a entre o super�vit alcan�ado no
regime pr�prio de previd�ncia social e a reserva de conting�ncia;
d) a partir de 1… de julho de 1999, das contribui��es para a previd�ncia social e para a
assist�ncia social, em separado.
XI - reavalia��o e deprecia��o dos im�veis para uso ou renda na forma estabelecida no Anexo
IV do Manual de Contabilidade Aplicado aos Regimes Pr�prios de Previd�ncia Social, aprovado
pela Portaria MPS n… 916, de 2003;
XII - limite da taxa de administra��o do regime pr�prio de previd�ncia social ao percentual
previsto no ⁄ 1… do art. 359;
XIII - garantia de participa��o dos segurados na composi��o dos �rg�os colegiados e inst�ncias
de decis�o;
XIV - acesso do segurado �s informa��es relativas � gest�o do regime, com recebimento anual
do registro cont�bil individualizado previsto no art. 363;
XV - exist�ncia, em cada ente estatal, de um �nico regime pr�prio de previd�ncia social e de
uma �nica unidade gestora do respectivo regime, incluindo os servidores p�blicos titulares de
cargo efetivo dos Poderes Legislativo, Executivo e Judici�rio, inclusive suas autarquias e
funda��es, salvo disposi��o em contr�rio na Constitui��o Federal;
XVI - veracidade do cadastro que serviu de base para as avalia��es atuariais, o qual dever�
refletir a situa��o do momento em que o parecer atuarial foi elaborado relativamente ao n�mero
de servidores, � idade, ao sexo, ao tempo de servi�o, ao tempo de contribui��o, � remunera��o
de atividade, aos proventos de inatividade e � quantidade de dependentes por idade e sexo;
XVII - regulariza��o, at� o prazo de um ano, do cadastro utilizado no parecer atuarial, quando
este se apresentou inconsistente ou incompleto quanto � composi��o do grupo familiar.
⁄ 1… Caso o ente estatal mantenha cobran�a de contribui��o de inativos e pensionistas,
enquanto perdurar essa situa��o, o AFPS dever� observar, al�m das normas previstas nesta
Instru��o Normativa, se as al�quotas n�o s�o superiores �quelas aplicadas aos servidores em
atividade.
⁄ 2… O AFPS dever� consultar as informa��es constantes do Cadastro de Regimes Pr�prios de
Previd�ncia Social (CADPREV), a fim de confront�-las com a situa��o verificada no regime
pr�prio de previd�ncia social, devendo comunicar � SPS eventuais inconsist�ncias constatadas,
na forma prevista no art. 369.

Art. 369. Conclu�do o procedimento fiscal, o AFPS dever� emitir Relat�rio, em quatro vias, sendo
uma via destinada ao representante legal do ente estatal e tr�s vias destinadas ao Servi�o ou �
Se��o de Fiscaliza��o da Ger�ncia-Executiva para encaminhamento � SPS, � Diretoria da
Receita Previdenci�ria e � unidade gestora do regime pr�prio de previd�ncia social.
⁄ 1… Ser� dada ci�ncia do Relat�rio Fiscal aos representantes legais indicados nas al�neas ÒaÓ e
ÒbÓ do inciso I do caput, na forma prevista no art. 692:
⁄ 2… O ente estatal poder� apresentar impugna��o ao Relat�rio Fiscal no prazo de quinze dias
contados da data da sua ci�ncia, na forma definida pela Portaria MPS n… 298, de 1… de abril de
2003.

Art. 370. O AFPS emitir� a Representa��o Administrativa, referida no art. 633, informando o
descumprimento do inciso V do art. 7… da Portaria MPAS n… 2.346, de 2001, na reda��o dada



pela Portaria MPAS n… 777, de 10 de julho de 2002, se as entidades p�blicas ou as unidades
gestoras dos regimes pr�prios de previd�ncia social opuserem qualquer dificuldade que
impossibilite a verifica��o das disposi��es de que trata esta Instru��o Normativa.

Art. 371. A inclus�o no regime pr�prio de previd�ncia social, de servidores n�o-titulares de cargo
efetivo ensejar� tamb�m a constitui��o do cr�dito previdenci�rio para o RGPS, relativamente a
esses servidores, exceto se comprovada a exist�ncia de decis�o judicial autorizando o
procedimento da entidade p�blica.
Se��o VI
Das Disposi��es Especiais

Art. 372. � assegurado aos servidores integrantes do regime pr�prio de previd�ncia social pleno
acesso �s informa��es relativas � gest�o do regime e participa��o de representantes dos
segurados nos colegiados e inst�ncias de decis�o em que os seus interesses sejam objeto de
discuss�o e de delibera��o.

Art. 373. Compete � Secretaria da Previd�ncia Social avaliar e emitir parecer t�cnico sobre a
implementa��o das normas gerais previstas na Lei n… 9.717, de 1998, e normas regulamentares.

Art. 374. N�o se considera extinto o regime pr�prio de previd�ncia social se a lei do ente estatal
extinguir apenas a unidade gestora do regime.

CAPŒTULO IX
DA ATIVIDADE DO TRABALHADOR AVULSO
Se��o I
Dos Conceitos

Art. 375. Considera-se:
I - trabalhador avulso aquele que, sindicalizado ou n�o, presta servi�os de natureza urbana ou
rural, sem v�nculo empregat�cio, a diversas empresas, com intermedia��o obrigat�ria do
sindicato da categoria ou, quando se tratar de atividade portu�ria, do îrg�o Gestor de M�o-de-
Obra (OGMO);
II - trabalhador avulso n�o-portu�rio, aquele que presta servi�os de carga e descarga de
mercadorias de qualquer natureza, inclusive carv�o e min�rio, o trabalhador em alvarenga
(embarca��o para carga e descarga de navios), o amarrador de embarca��o, o ensacador de
caf�, cacau, sal e similares, aquele que trabalha na ind�stria de extra��o de sal, o carregador de
bagagem em porto, o pr�tico de barra em porto, o guindasteiro, o classificador, o movimentador
e o empacotador de mercadorias em portos, assim conceituados nas al�neas ÒbÓ a ÒjÓ do inciso VI
do art. 9… do RPS;
III - trabalhador avulso portu�rio, aquele que presta servi�os de capatazia, estiva, confer�ncia de
carga, conserto de carga, bloco e vigil�ncia de embarca��es na �rea dos portos organizados e
de instala��es portu�rias de uso privativo, com intermedia��o obrigat�ria do îrg�o Gestor de
M�o-de-Obra (OGMO), assim conceituados na al�nea ÒaÓ do inciso VI do art. 9… do RPS,
podendo ser:
a) segurado trabalhador avulso quando, sem v�nculo empregat�cio, devidamente registrado ou
cadastrado no OGMO, em conformidade com a Lei n… 8.630, de 1993, presta servi�os a diversos
operadores portu�rios;
b) segurado empregado quando, registrado no OGMO, contratado com v�nculo empregat�cio e a
prazo indeterminado, na forma do par�grafo �nico do art. 26 da Lei n… 8.630, de 1993, � cedido a
operador portu�rio.
IV - îrg�o Gestor de M�o-de-Obra (OGMO), a entidade civil de utilidade p�blica, sem fins
lucrativos, constitu�da pelos operadores portu�rios, em conformidade com a Lei n… 8.630, de
1993, tendo por finalidade administrar o fornecimento de m�o-de-obra do trabalhador avulso
portu�rio;
V - porto organizado, aquele constru�do e aparelhado para atender �s necessidades da
navega��o ou da movimenta��o e armazenagem de mercadorias, concedido ou explorado pela



Uni�o, cujo tr�fego e cujas opera��es portu�rias estejam sob a jurisdi��o de uma autoridade
portu�ria;
VI - �rea de porto organizado, aquela compreendida pelas instala��es portu�rias, bem como
pela infra-estrutura de prote��o e de acesso aquavi�rio ao porto, tais como guia-correntes,
quebra-mares, eclusas, canais, bacias de evolu��o e �reas de fundeio, que devam ser mantidas
pela administra��o do porto;
VII - instala��es portu�rias, os ancoradouros, as docas, o cais, as pontes e os p�eres de
atraca��o, os terrenos, os armaz�ns, as edifica��es e as vias de circula��o interna, podendo
ser:
a) de uso p�blico, quando restrita � �rea do porto organizado, sob a responsabilidade da
administra��o do porto;
b) de uso privativo, quando explorada por pessoa jur�dica de direito p�blico ou privado, podendo
ser de uso exclusivo para movimenta��o de carga pr�pria ou misto para movimenta��o de carga
pr�pria e de terceiros.
VIII - operador portu�rio, a pessoa jur�dica pr�-qualificada junto � administra��o do porto, de
acordo com as normas expedidas pelo Conselho de Autoridade Portu�ria, para a execu��o da
movimenta��o e armazenagem de mercadorias na �rea do porto organizado;
IX - administra��o do porto organizado, aquela exercida diretamente pela Uni�o ou entidade
concession�ria, com o objetivo de coordenar, regular ou fiscalizar todas as atividades que
envolvam tanto a navega��o como as opera��es portu�rias;
X - trabalho portu�rio avulso, as atividades que compreendem os servi�os de capatazia, estiva,
confer�ncia de carga, conserto de carga, bloco e vigil�ncia de embarca��o, sendo:
a) capatazia, a movimenta��o de mercadorias nas instala��es de uso p�blico, compreendendo
recebimento, confer�ncia, transporte interno, abertura de volumes para confer�ncia aduaneira,
manipula��o, arruma��o e entrega, bem como carregamento e descarga de embarca��es,
quando efetuados por aparelhamento portu�rio;
b) estiva, a movimenta��o de mercadorias nos conveses ou nos por�es das embarca��es
principais ou auxiliares, incluindo o transbordo, a arruma��o, a pea��o ou a despea��o, bem
como o carregamento ou a descarga das embarca��es, quando realizados com equipamentos
de bordo;
c) confer�ncia de carga, a contagem de volumes, a anota��o de caracter�sticas, de proced�ncia
ou de destino, a verifica��o do estado das mercadorias, a assist�ncia � pesagem, a confer�ncia
de manifesto e os demais servi�os correlatos, nas opera��es de carregamento e de descarga de
embarca��es;
d) conserto de carga, o reparo ou a restaura��o das embalagens de mercadorias, a
reembalagem, a marca��o, a remarca��o, a carimbagem, a etiquetagem, a abertura de volumes
para vistoria e posterior recomposi��o, nas opera��es de carregamento e de descarga de
embarca��es;
e) bloco, a atividade de limpeza e conserva��o de embarca��es mercantes ou de seus tanques,
incluindo batimento de ferrugem, pintura, reparos de pequena monta ou os servi�os correlatos;
f) vigil�ncia de embarca��es, a fiscaliza��o da entrada e sa�da de pessoas a bordo das
embarca��es atracadas ou fundeadas ao largo, bem como a movimenta��o de mercadorias em
portal�s, rampas, por�es, conveses, plataformas ou em outros locais da embarca��o.
XI - armador, a pessoa f�sica ou jur�dica, propriet�ria de embarca��o, que pode explor�-la
comercialmente ou afret�-la a terceiros (afretador);
XII - trabalho mar�timo, as atividades exercidas pelos trabalhadores em embarca��o,
devidamente registrados como empregados dos armadores ou dos afretadores das
embarca��es, os quais est�o sujeitos �s normas internacionais previstas na regulamenta��o da
marinha mercante;
XIII - atividade de praticagem, o conjunto de atividades profissionais de assessoria ao
comandante da embarca��o, realizadas com o prop�sito de garantir seguran�a da navega��o
ao longo de trechos da costa, das barras, dos portos, dos canais, dos lagos ou dos rios, onde
ocorram peculiaridades locais ou regionais que dificultem a livre e segura movimenta��o das
embarca��es;



XIV - terminal ou armaz�m retroportu�rio, o armaz�m ou o p�tio localizado fora da �rea do porto
organizado, utilizado para armazenagem das cargas a serem embarcadas ou que j� foram
liberadas dos navios e encontram-se � disposi��o de seus propriet�rios;
XV - cooperativa de trabalhadores avulsos portu�rios, aquela constitu�da por trabalhadores
avulsos registrados no OGMO, estabelecida como operadora portu�ria para explora��o de
instala��o portu�ria, dentro ou fora dos limites da �rea do porto organizado;
XVI - montante de m�o-de-obra (MMO), a remunera��o paga, devida ou creditada ao
trabalhador avulso portu�rio em retribui��o pelos servi�os executados, compreendendo o valor
da produ��o ou da di�ria e o valor correspondente ao repouso semanal remunerado, sobre o
qual ser�o calculados os valores de f�rias e d�cimo-terceiro sal�rio, nos percentuais de onze
v�rgula doze por cento e de oito v�rgula trinta e quatro por cento, respectivamente.
Se��o II
Do Trabalho Avulso Portu�rio
Subse��o I
Das Obriga��es do OGMO

Art. 376. Cabe ao OGMO, observada a data de sua efetiva implementa��o em cada porto, na
requisi��o de m�o-de-obra de trabalhador avulso, efetuada em conformidade com a Lei n…
8.630, de 1993, e com a Lei n… 9.719, de 1998, al�m de outras obriga��es previstas na
legisla��o previdenci�ria, adotar as seguintes provid�ncias:
I - selecionar, registrar e cadastrar o trabalhador avulso portu�rio, mantendo com exclusividade o
controle dos mesmos, ficando, desta maneira, formalizada a inscri��o do segurado perante a
Previd�ncia Social;
II - elaborar as listas de escala��o di�ria dos trabalhadores avulsos portu�rios, por operador
portu�rio e por navio, devendo exibilas � fiscaliza��o quando solicitadas;
III - efetuar o pagamento da remunera��o pelos servi�os executados e das parcelas referentes
ao d�cimo-terceiro sal�rio e �s f�rias ao trabalhador avulso portu�rio;
IV - elaborar folha de pagamento, na forma prevista no inciso III do caput e no ⁄ 3…, todos do art.
65;
V - encaminhar c�pia da folha de pagamento dos trabalhadores avulsos portu�rios aos
respectivos operadores portu�rios;
VI - pagar, mediante conv�nio com o INSS, o sal�rio-fam�lia devido ao trabalhador avulso
portu�rio;
VII - arrecadar as contribui��es sociais devidas pelos operadores portu�rios e a contribui��o
social previdenci�ria devida pelo trabalhador avulso portu�rio, mediante desconto em sua
remunera��o, repassando-as � Previd�ncia Social, no prazo estabelecido na Lei n… 8.212, de
1991;
VIII - prestar as informa��es para a Previd�ncia Social em GFIP, na forma prevista no inciso X
do art. 65, relativas aos trabalhadores avulsos portu�rios, por operador portu�rio, informando o
somat�rio do MMO com as f�rias e o d�cimo-terceiro sal�rio, bem como a contribui��o
descontada dos segurados sobre essas remunera��es, devendo observar as instru��es de
preenchimento dessa guia, contidas no Manual da GFIP;
IX - enviar ao operador portu�rio c�pia da GFIP, bem como das folhas de pagamento dos
trabalhadores avulsos portu�rios;
X - comunicar ao INSS os acidentes de trabalho ocorridos com trabalhadores avulsos portu�rios;
XI - registrar mensalmente em t�tulos pr�prios de sua contabilidade, de forma discriminada em
contas individualizadas, as rubricas integrantes e as n�o-integrantes da base de c�lculo para a
Previd�ncia Social, bem como as contribui��es descontadas dos segurados trabalhadores
avulsos portu�rios e os totais recolhidos, por operador portu�rio;
XII - exibir os livros Di�rio e Raz�o, quando exigidos pela fiscaliza��o, com os registros
devidamente escriturados ap�s noventa dias contados da ocorr�ncia dos fatos geradores das
contribui��es devidas, na forma prevista no ⁄ 13 do art. 225 do RPS.

Art. 377. O OGMO dever� manter registrada a informa��o dos valores correspondentes �s
compensa��es de contribui��es sociais previdenci�rias realizadas, de forma discriminada,
mensalmente e por operador portu�rio.



Par�grafo �nico. A informa��o de que trata o caput, quando solicitada pela fiscaliza��o, dever�
ser prestada de forma clara e precisa quanto aos valores originais, aos coeficientes de
atualiza��o aplicados, aos valores compensados e, se ainda houver, ao saldo a ser utilizado em
compet�ncias subseq�entes.

Art. 378. O OGMO equipara-se � empresa, ficando sujeito �s obriga��es aplic�veis �s empresas
em geral, em rela��o � remunera��o paga ou creditada, no decorrer do m�s, a segurados
empregado e contribuinte individual por ele contratados.
Par�grafo �nico. Para efeito deste artigo, relativamente ao pagamento da contribui��o destinada
ao financiamento dos benef�cios concedidos em raz�o do grau de incid�ncia de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, o OGMO ser� enquadrado no CNAE
91.12-0 - atividades de organiza��es profissionais.

Art. 379. Al�m das obriga��es previstas nos arts. 376 a 378, o OGMO responsabiliza-se pelo
recolhimento das contribui��es arrecadadas pelo INSS destinadas a outras entidades e fundos
devidas pelo operador portu�rio, observado o disposto no art. 100.
Subse��o II
Do Operador Portu�rio

Art. 380. O operador portu�rio responde perante:
I - o trabalhador avulso portu�rio, pela remunera��o dos servi�os prestados e pelos respectivos
encargos;
II - os �rg�os competentes, pelo recolhimento dos tributos incidentes sobre o trabalho avulso
portu�rio.
Par�grafo �nico. Compete ao operador portu�rio o repasse ao OGMO do valor correspondente �
remunera��o devida ao trabalhador avulso portu�rio, bem como dos encargos sociais e
previdenci�rios incidentes sobre essa remunera��o.

Art. 381. A cooperativa de trabalhadores avulsos portu�rios deve ser pr�-qualificada junto �
administra��o do porto e sua atua��o equipara-se � do operador portu�rio.
Par�grafo �nico. O trabalhador, enquanto permanecer associado � cooperativa, deixar� de
concorrer � escala como avulso.

Art. 382. � vedada ao operador portu�rio a op��o pelo SIMPLES, nos termos da Lei n… 9.317, de
1996.

Art. 383. O operador portu�rio dever� exigir do OGMO a folha de pagamento das remunera��es
pagas ou creditadas a todos os segurados que estejam a servi�o desse �rg�o.

Art. 384. O operador portu�rio dever� manter registrada a informa��o dos valores
correspondentes �s compensa��es de contribui��es sociais previdenci�rias realizadas, de forma
discriminada mensalmente, por OGMO, quando for o caso.
Par�grafo �nico. Aplica-se ao operador portu�rio o disposto no par�grafo �nico do art. 377.
Subse��o III
Das Contribui��es Decorrentes do Trabalho Avulso Portu�rio

Art. 385. As contribui��es previdenci�rias patronais e as destinadas a outras entidades e fundos,
incidentes sobre a remunera��o paga, devida ou creditada ao trabalhador avulso portu�rio s�o
devidas pelo operador portu�rio e a responsabilidade pelo seu recolhimento cabe ao OGMO, na
forma da Lei n… 8.630, de 1993, e da Lei n… 9.719, de 1998.
⁄ 1… As contribui��es a que se refere este artigo incidem sobre a remunera��o de f�rias e sobre
o d�cimo-terceiro sal�rio dos trabalhadores avulsos portu�rios.
⁄ 2… Os percentuais relativos � remunera��o de f�rias e do d�cimo-terceiro sal�rio poder�o ser
superiores aos referidos no inciso XVI do art. 375, em face da garantia inserida nos incisos VIII e
XVII do art. 7… da Constitui��o Federal de 1988.
Subse��o IV



Dos Prazos em Rela��o ao Trabalho do Avulso Portu�rio

Art. 386. No prazo de vinte e quatro horas ap�s a realiza��o do servi�o, o operador portu�rio
repassar� ao OGMO:
I - os valores devidos pelos servi�os executados;
II - as contribui��es destinadas � Previd�ncia Social e as destinadas a outras entidades e
fundos, incidentes sobre a remunera��o do trabalhador avulso portu�rio;
III - o valor relativo � remunera��o de f�rias;
IV - o valor do d�cimo-terceiro sal�rio.

Art. 387. No prazo de quarenta e oito horas ap�s o t�rmino do servi�o, o OGMO efetuar� o
pagamento da remunera��o ao trabalhador avulso portu�rio, descontando desta a contribui��o
social previdenci�ria devida pelo segurado.

Art. 388. Os prazos previstos nos arts. 386 e 387 podem ser alterados mediante conven��o
coletiva firmada entre entidades sindicais representativas dos trabalhadores e operadores
portu�rios, observado o prazo legal para recolhimento dos encargos fiscais, trabalhistas e
previdenci�rios.
Subse��o V
Do Recolhimento das Contribui��es

Art. 389. O recolhimento das contribui��es sociais previdenci�rias e das destinadas a outras
entidades e fundos, devidas pelo operador portu�rio, e a contribui��o do trabalhador avulso
portu�rio, incidentes sobre o MMO, as f�rias e o d�cimo-terceiro sal�rio, ser� efetuado em
documento de arrecada��o identificado pelo CNPJ do OGMO.

Art. 390. O operador portu�rio � obrigado a arrecadar, mediante desconto, a contribui��o social
previdenci�ria devida pelos seus empregados, inclusive pelo trabalhador portu�rio com v�nculo
empregat�cio a prazo indeterminado, recolhendo-a juntamente com as contribui��es a seu cargo,
incidentes sobre a remunera��o desses segurados, observado o disposto no art. 99.
Se��o III
Do Trabalho Avulso n�o-Portu�rio
Art. 391. O sindicato que efetuar a intermedia��o de m�o-deobra de trabalhador avulso �
respons�vel pela elabora��o das folhas de pagamento por contratante de servi�os, registrando o
MMO, bem como as parcelas correspondente a f�rias e d�cimo-terceiro sal�rio.

Art. 392. Caber� ao sindicato da classe, mediante conv�nio com o INSS, efetuar o pagamento
do sal�rio-fam�lia devido ao trabalhador avulso e elaborar as folhas de pagamento
correspondentes.
Subse��o ònica
Do Recolhimento das Contribui��es

Art. 393. A empresa contratante ou requisitante dos servi�os de trabalhador avulso, cuja
contrata��o de pessoal n�o for abrangida pela Lei n… 8.630, de 1993, e pela Lei n… 9.719, de
1998, � respons�vel pelo recolhimento de todas as contribui��es sociais previdenci�rias e
daquelas destinadas a outras entidades e fundos, bem como pelo preenchimento e pela entrega
da GFIP, observadas as demais obriga��es previstas no RPS.

Art. 394. O sindicato de trabalhadores avulsos equipara-se � empresa, ficando sujeito �s normas
de tributa��o e de arrecada��o aplic�veis �s empresas em geral, em rela��o � remunera��o
paga, devida ou creditada, no decorrer do m�s, a segurados empregado e contribuinte individual
por ele contratados, conforme o caso.
Se��o IV
Da Contribui��o do Segurado Trabalhador Avulso
Art. 395. A contribui��o devida pelo segurado trabalhador avulso � calculada na forma do art. 83.



⁄ 1… Considera-se sal�rio-de-contribui��o mensal do segurado trabalhador avulso a
remunera��o resultante da soma do MMO e da parcela referente a f�rias, observados os limites
m�nimo e m�ximo previstos, nos ⁄⁄ 1… e 2… do art. 74.
⁄ 2… Para efeito de enquadramento na faixa salarial e de observ�ncia do limite m�ximo do
sal�rio-de-contribui��o mensal, o sindicato da categoria ou o OGMO far� controle cont�nuo da
remunera��o do segurado trabalhador avulso, de acordo com a presta��o de servi�os deste, por
contratante.
⁄ 3… O OGMO, para efeito do previsto no ⁄ 2… deste artigo, consolidar�, por trabalhador, as
folhas de pagamento de todos os operadores portu�rios relativas �s opera��es conclu�das no
m�s.
⁄ 4… A contribui��o do segurado trabalhador avulso sobre a remunera��o do d�cimo-terceiro
sal�rio � calculada em separado mediante a aplica��o das al�quotas previstas no art. 83,
observados os limites m�nimo e m�ximo do sal�rio-de-contribui��o, devendo o sindicato da
categoria ou o OGMO, conforme o caso, manter resumo mensal e acumulado por trabalhador
avulso.
Subse��o ònica
Dos Procedimentos de Auditoria-Fiscal do Trabalho Avulso Portu�rio

Art. 396. Constatado, em procedimento fiscal, o descumprimento de obriga��es atribu�das aos
operadores portu�rios, o AFPS formalizar� Representa��o Administrativa (RA), prevista no art.
633, que ser� encaminhada � administra��o do porto organizado para fins do disposto no
Cap�tulo VII da Lei n… 8.630, de 1993, sem preju�zo, se for o caso, da lavratura de Auto de
Infra��o e de lan�amento de cr�dito.

Art. 397. A n�o apresenta��o das informa��es sobre a compensa��o na forma descrita nos arts.
377 e 384 ensejar� a lavratura do Auto de Infra��o em nome do OGMO ou do operador
portu�rio, respectivamente.
Se��o V
Das Disposi��es Especiais

Art. 398. Os operadores portu�rios e o OGMO est�o dispensados da obrigatoriedade da
reten��o prevista no art. 149, incidente sobre o valor dos servi�os em rela��o �s opera��es
portu�rias realizadas nos termos desta Instru��o Normativa.

Art. 399. O disposto neste Cap�tulo tamb�m se aplica aos requisitantes de m�o-de-obra de
trabalhador avulso portu�rio junto ao OGMO, que n�o sejam operadores portu�rios.

CAPŒTULO X
DOS RISCOS OCUPACIONAIS NO AMBIENTE DE TRABALHO
Se��o I
Da Fiscaliza��o do INSS

Art. 400. Para fins da cobran�a da contribui��o prevista no inciso II do art. 22 da Lei n… 8.212, de
1991, da contribui��o adicional prevista no ⁄ 6… do art. 57 da Lei n… 8.213, de 1991, da
contribui��o adicional e do percentual adicional de reten��o previstos nos ⁄⁄ 1… e 2… do art. 1… e
no art. 6… da Lei n… 10.666, de 2003, respectivamente, o INSS, por interm�dio de sua
fiscaliza��o, verificar�:
I - a regularidade e a conformidade das demonstra��es ambientais de que trata o art. 404;
II - os controles internos da empresa relativos ao gerenciamento dos riscos ocupacionais;
III - a veracidade das informa��es declaradas em GFIP;
VI - o cumprimento das obriga��es relativas ao acidente de trabalho;
V - o cumprimento das demais disposi��es previstas nos arts. 19, 57, 58, 120 e 121 da Lei n…
8.213, de 1991.
Par�grafo �nico. O disposto no caput tem como objetivo:
I - validar as informa��es do banco de dados do Cadastro Nacional de Informa��es Sociais
(CNIS), que � alimentado pelos fatos declarados em GFIP;



II - evitar a concess�o de benef�cios indevidos;
III - garantir o custeio de benef�cios devidos.

Art. 401. Considera-se risco ocupacional a probabilidade de consuma��o de um dano � sa�de
ou � integridade f�sica do trabalhador, em fun��o da sua exposi��o a fatores de riscos no
ambiente de trabalho.
⁄ 1… Os fatores de riscos ocupacionais, conforme classifica��o adotada pelo Minist�rio da
Sa�de, se subdividem em:
I - ambientais, que consistem naqueles decorrentes da exposi��o a agentes qu�micos, f�sicos ou
biol�gicos ou � associa��o desses agentes, nos termos da Norma Regulamentadora n… 09 (NR-
09), do Minist�rio do Trabalho e Emprego (MTE);
II - ergon�micos e psicossociais, que consistem naqueles definidos nos termos da NR-17, do
MTE;
III - mec�nicos e de acidentes, em especial, os tratados nas NR-16, NR-18 e NR-29, todas do
MTE.
⁄ 2… Para efeito de cobran�a das al�quotas adicionais constantes do ⁄ 6… do artigo 57 da Lei n…
8.213, de 1991, ser�o considerados apenas os fatores de riscos ambientais.
Se��o II
Das Representa��es

Art. 402. Poder�o ser emitidas as seguintes representa��es, previstas nos arts. 633 e 634:
I - Representa��o Administrativa (RA) ao Minist�rio P�blico do Trabalho (MPT) competente, e ao
Servi�o de Seguran�a e Sa�de do Trabalho (SSST) da Delegacia Regional do Trabalho (DRT)
do MTE, sempre que, em tese, ocorrer desrespeito �s normas de seguran�a e sa�de do trabalho
que reduzem os riscos inerentes ao trabalho ou �s normas previdenci�rias relativas aos
documentos LTCAT, CAT, PPP e GFIP, quando relacionadas ao gerenciamento dos riscos
ocupacionais;
II - Representa��o Administrativa (RA) aos Conselhos Regionais das categorias profissionais,
com c�pia para o MPT competente, sempre que a confronta��o da documenta��o apresentada
com os ambientes de trabalho revelar ind�cios de irregularidades, fraudes ou imper�cia dos
profissionais legalmente habilitados respons�veis pelas demonstra��es ambientais, dispostas no
art. 404;
III - Representa��o Fiscal para Fins Penais (RFFP) ao Minist�rio P�blico Federal ou Estadual
competente, sempre que as irregularidades previstas neste Cap�tulo ensejarem a ocorr�ncia, em
tese, de crime ou contraven��o penal.
Par�grafo �nico. As representa��es de que trata este artigo dever�o ser comunicadas ao
sindicato representativo da categoria do trabalhador.
Se��o III
Da Demonstra��o do Gerenciamento do Ambiente de Trabalho

Art. 403. A empresa dever� demonstrar que gerencia adequadamente o ambiente de trabalho,
eliminando e controlando os agentes nocivos � sa�de e � integridade f�sica dos trabalhadores.

Art. 404. A exist�ncia ou n�o de riscos ambientais em n�veis ou concentra��es que prejudiquem
a sa�de ou a integridade f�sica do trabalhador, ser� comprovada mediante a apresenta��o das
seguintes demonstra��es ambientais, entre outras, que dever�o respaldar as informa��es
prestadas em GFIP:
I - Programa de Preven��o de Riscos Ambientais (PPRA), que visa � preserva��o da sa�de e da
integridade dos trabalhadores, por meio da antecipa��o, do reconhecimento, da avalia��o e do
conseq�ente controle da ocorr�ncia de riscos ambientais, sendo sua abrang�ncia e
profundidade dependentes das caracter�sticas dos riscos e das necessidades de controle,
devendo ser elaborado e implementado pela empresa, por estabelecimento, nos termos da NR-
09, do MTE;
II - Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), que � obrigat�rio para as atividades
relacionadas � minera��o e substitui o PPRA para essas atividades, devendo ser elaborado e



implementado pela empresa ou pelo permission�rio de lavra garimpeira, nos termos da NR-22,
do MTE;
III - Programa de Condi��es e Meio Ambiente de Trabalho na Ind�stria da Constru��o (PCMAT),
que � obrigat�rio para estabelecimentos que desenvolvam atividades relacionadas � ind�stria da
constru��o, identificados no grupo 45 da tabela de C�digos Nacionais de Atividades Econ�micas
(CNAE), com vinte trabalhadores ou mais por estabelecimento ou obra, e visa a implementar
medidas de controle e sistemas preventivos de seguran�a nos processos, nas condi��es e no
meio ambiente de trabalho, nos termos da NR-18, substituindo o PPRA quando contemplar
todas as exig�ncias contidas na NR-09, ambas do MTE;
IV - Programa de Controle M�dico de Sa�de Ocupacional (PCMSO), que dever� ser elaborado e
implementado pela empresa ou pelo estabelecimento, a partir do PPRA, PGR e PCMAT, com o
car�ter de promover a preven��o, o rastreamento e o diagn�stico precoce dos agravos � sa�de
relacionados ao trabalho, inclusive aqueles de natureza subcl�nica, al�m da constata��o da
exist�ncia de casos de doen�as profissionais ou de danos irrevers�veis � sa�de dos
trabalhadores, nos termos da NR-07, do MTE;
V - Laudo T�cnico de Condi��es Ambientais do Trabalho (LTCAT), que � a declara��o pericial
emitida para evidencia��o t�cnica das condi��es ambientais do trabalho;
VI - Perfil Profissiogr�fico Previdenci�rio (PPP), que � o documento hist�rico-laboral individual do
trabalhador, segundo modelo institu�do pelo INSS, conforme modelo anexo � Instru��o
Normativa que estabelece crit�rios a serem adotados pelas �reas da Receita Previdenci�ria e de
Benef�cios;
VII - Comunica��o de Acidente do Trabalho (CAT), que � o documento que registra o acidente
do trabalho, a ocorr�ncia ou o agravamento de doen�a ocupacional, mesmo que n�o tenha sido
determinado o afastamento do trabalho, conforme previsto nos arts. 19 a 23 da Lei n… 8.213, de
1991, e nas NR-7 e NR-15, ambas do MTE, sendo seu registro fundamental para a gera��o de
an�lises estat�sticas que determinam a morbidade e mortalidade nas empresas e para a ado��o
das medidas preventivas e repressivas cab�veis.
⁄ 1… O documento disposto no inciso I do caput dever� ter assinatura de profissional legalmente
habilitado, com registro no respectivo conselho de classe.
⁄ 2… Os documentos dispostos nos incisos II e III do caput dever�o ter Anota��o de
Responsabilidade T�cnica (ART), devidamente registrada no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia (CREA).
⁄ 3… As entidades e �rg�os da Administra��o P�blica direta, as autarquias e as funda��es de
direito p�blico, inclusive os �rg�os dos Poderes Legislativo e Judici�rio, que n�o possuam
trabalhadores regidos pela Consolida��o das Leis do Trabalho (CLT) est�o desobrigados da
apresenta��o dos documentos previstos nos incisos I a IV do caput, nos termos do subitem 1.1
da NR-01, do MTE.
⁄ 4… A empresa contratante de servi�os de terceiros intramuros dever� informar � contratada os
riscos ambientais relacionados � atividade que desempenha e auxili�-la na elabora��o e na
implementa��o dos documentos a que estiver obrigada, dentre os previstos nos incisos I a V do
caput, os quais ter�o de guardar consist�ncia com os seus respectivos documentos, ficando a
contratante respons�vel, em �ltima inst�ncia, pelo fiel cumprimento desses programas,
recebendo e validando os relat�rios anuais do documento previsto no inciso IV do caput, da
contratada, bem como implementando medidas de controle ambiental, indicadas para os
trabalhadores contratados, nos termos do subitem 7.1.3 da NR-07, do subitem 9.6.1 da NR-09,
do subitem 18.3.1.1 da NR-18, dos subitens 22.3.4, al�nea ÒcÓ e 22.3.5 da NR-22, todas do MTE.
⁄ 5… A empresa contratada para presta��o de servi�os intramuros dever� acrescentar, nos
documentos referidos no ⁄ 4… deste artigo, informa��es relativas aos riscos intr�nsecos �s
atividades que desenvolve.
⁄ 6… A empresa contratante de servi�os de terceiros intramuros dever� apresentar os
documentos a que estiver obrigada, dentre os previstos nos incisos I a V do caput, relativos �
empresa contratada, para elis�o da solidariedade ou comprova��o da n�o obrigatoriedade do
acr�scimo da reten��o, relativas � contribui��o adicional prevista no ⁄ 6… do art. 57 da Lei n…
8.213, de 1991, nos termos do inciso VI do art. 30 da Lei n… 8.212, de 1991 e art. 6… da Lei n…
10.666, de 2003.



⁄ 7… Para restitui��o do acr�scimo da reten��o, previsto no art. 6… da Lei n… 10.666, de 2003, a
empresa contratada dever� anexar ao requerimento os documentos a que estiver obrigada,
dentre os previstos nos incisos I a V do caput.
⁄ 8… Entende-se por servi�os de terceiros intramuros, todas as atividades desenvolvidas por
trabalhadores contratados mediante cess�o de m�o-de-obra, empreitada, trabalho tempor�rio ou
por interm�dio de cooperativa de trabalho, para prestarem servi�os no estabelecimento da
contratante.
Se��o IV
Da Contribui��o Adicional para o Financiamento da Aposentadoria Especial

Art. 405. A remunera��o decorrente de trabalho exercido em condi��es especiais que
prejudiquem a sa�de ou a integridade f�sica, com exposi��o a agentes nocivos de modo
permanente, n�o ocasional nem intermitente, conforme previsto no art. 57 da Lei n… 8.213, de
1991, � fato gerador de contribui��o social previdenci�ria adicional para custeio da
aposentadoria especial, conforme disposto na Instru��o Normativa que estabelece crit�rios a
serem adotados pelas �reas da Receita Previdenci�ria e de Benef�cios.
Par�grafo �nico. A GFIP e as demonstra��es ambientais de que trata o art. 404 constituem-se
em obriga��es acess�rias relativas � contribui��o referida no caput, nos termos do inciso IV do
art. 32 da Lei n… 8.212, de 1991, do art. 22 e dos ⁄⁄ 1… e 4… do art. 58 da Lei n… 8.213, de 1991 e
dos ⁄⁄ 2…, 6… e 7… do art. 68 e do art. 336 do RPS.

Art. 406. A contribui��o adicional de que trata o art. 405, � devida pela empresa ou equiparada
em rela��o � remunera��o paga, devida ou creditada ao segurado empregado, trabalhador
avulso ou cooperado sujeito a condi��es especiais, conforme previsto no ⁄ 6… do art. 57 da Lei
n… 8.213, de 1991, e nos ⁄⁄ 1… e 2… do art. 1… da Lei n… 10.666, de 2003.
⁄ 1… A contribui��o adicional referida no caput ser� calculada mediante a aplica��o das al�quotas
previstas no ⁄ 2… do art. 93, de acordo com a atividade exercida pelo trabalhador e o tempo
exigido para a aposentadoria, observado o disposto nos ⁄⁄ 3… a 5… do art. 93.
⁄ 2… As contribui��es adicionais de que trata este artigo somente ser�o devidas na hip�tese das
demonstra��es ambientais, previstas no art. 404, atestarem a inefic�cia dos equipamentos de
prote��o para elimina��o dos riscos � exposi��o a agentes nocivos e a caracteriza��o da
perman�ncia, conceituada no art. 65 do RPS, na reda��o dada pelo Decreto n… 4.882, de 18 de
novembro de 2003.
⁄ 3… Considera-se como perman�ncia os per�odos de descanso determinados pela legisla��o
trabalhista, inclusive f�rias, os de afastamento decorrentes de gozo de benef�cios de aux�lio-
doen�a ou aposentadoria por invalidez acident�rios, bem como os de percep��o de sal�rio-
maternidade, desde que, � data do afastamento, o segurado estivesse exercendo atividade
considerada especial, hip�tese em que ser�o devidas as contribui��es adicionais previstas no
caput deste artigo.
Se��o V
Das Disposi��es Especiais

Art. 407. A empresa que n�o apresentar LTCAT ou apresent�-lo com dados divergentes ou
desatualizados em rela��o �s condi��es ambientais existentes, ou que emitir PPP em
desacordo com o LTCAT, estar� sujeita � autua��o, com fundamento no ⁄ 2… do art. 33 da Lei n…
8.212, de 1991, e no ⁄ 3… do art. 58 da Lei n… 8.213, de 1991, respectivamente.

Art. 408. A empresa ou a equiparada deve elaborar e manter atualizado o PPP, que ser� exigido
a partir de janeiro de 2004, abrangendo as atividades desenvolvidas pelos segurados
empregados, trabalhadores avulsos e cooperados filiados � cooperativa de trabalho e produ��o
que laborem expostos a agentes nocivos qu�micos, f�sicos, biol�gicos ou a associa��o desses
agentes, prejudiciais � sa�de ou � integridade f�sica, ainda que n�o presentes os requisitos para
concess�o de aposentadoria especial, seja pela efic�cia dos equipamentos de prote��o -
coletivos ou individuais, seja por n�o se caracterizar a perman�ncia.



⁄ 1… A empresa ou a equiparada dever� fornecer aos segurados mencionados no caput, quando
da rescis�o do contrato de trabalho ou da desfilia��o da cooperativa, sindicato ou îrg�o Gestor
de M�o-de-obra (OGMO), conforme o caso, c�pia aut�ntica do PPP.
⁄ 2… O n�o-cumprimento das obriga��es previstas no caput e no ⁄ 1… deste artigo, sujeitam a
empresa ou a equiparada a autua��o por infra��o ao disposto no ⁄ 3… do art. 58 da Lei n… 8.213,
de 24 de Julho de 1991.
⁄ 3… A exig�ncia do PPP referida no ⁄ 1… deste artigo, em rela��o aos agentes qu�micos e ao
agente f�sico ru�do, fica condicionada ao alcance dos n�veis de a��o de que trata o subitem 9.3.6
da NR-09, do MTE, e aos demais agentes, � simples presen�a no ambiente de trabalho.

Art. 409. A empresa que n�o registrar junto ao INSS, mediante CAT, o acidente de trabalho
ocorrido com segurado a seu servi�o, at� o primeiro dia �til seguinte ao da ocorr�ncia ou, em
caso de morte, de imediato junto � autoridade competente, estar� sujeita � autua��o, com base
no art. 22 da Lei n… 8.213, de 1991.
Par�grafo �nico. O disposto no caput tamb�m se aplica � empresa que n�o registrar a
ocorr�ncia ou o agravamento de doen�as ocupacionais nos termos da al�nea ÒaÓ do subitem
7.4.8 da NR-07 e do Anexo 13-A da NR-15, ambas do MTE, com fundamento legal nos arts. 19
e 22 da Lei n… 8.213, de 1991.
Art. 410. Em procedimento fiscal que for constatada a falta do PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO,
LTCAT ou PPP, quando exig�veis ou a incompatibilidade entre esses documentos, o AFPS far�,
sem preju�zo das autua��es cab�veis, o lan�amento arbitrado da contribui��o adicional, com
fundamento legal previsto no ⁄ 3… do art. 33 da Lei n… 8.212, de 1991, combinado com o art. 233
do RPS, cabendo � empresa o �nus da prova em contr�rio.

CAPŒTULO XI
DA EMPRESA EM REGIME ESPECIAL
Se��o I
Das Disposi��es Preliminares

Art. 411. Considera-se:
I - regime especial, a fal�ncia e a concordata, nos termos do Decreto-lei n… 7.661, de 21 de julho
de 1945 (Lei de Fal�ncias), bem como a interven��o e a liquida��o extrajudicial, nos termos da
Lei n… 6.024, de 13 de mar�o de 1974;
II - fal�ncia, a insolv�ncia do devedor comerciante que tem patrim�nio submetido a processo de
execu��o coletiva, em que todos os bens s�o arrecadados para venda judicial for�ada, com
distribui��o proporcional do ativo entre todos os credores, observando-se a ordem legal de
prefer�ncia dos cr�ditos;
III - concordata, o favor legal pelo qual o devedor prop�e aos credores dilata��o do prazo de
vencimento de cr�ditos, com o pagamento integral ou parcial, a fim de prevenir a fal�ncia ou
suspend�-la, admitidas legalmente as seguintes modalidades;
a) preventiva, aquela requerida pelo devedor ao juiz competente, para evitar que lhe seja
declarada a fal�ncia;
b) suspensiva, aquela requerida no curso do processo falimentar, quando o devedor prop�e, em
ju�zo, melhor forma de pagamento aos seus credores e uma vez concedida, a administra��o dos
bens retorna aos respectivos titulares.
IV - liquida��o extrajudicial, a forma de extin��o de empresas, decretada pelo Banco Central do
Brasil, que a executa por liquidante nomeado, com amplos poderes de administra��o e
liquida��o;
V - interven��o, o ato decretado exclusivamente pelo Banco Central do Brasil, que importa em
um conjunto de medidas administrativas, de natureza cautelar, aplicadas a empresas n�o-
federais, componentes do Sistema Financeiro Nacional, na hip�tese das mesmas sofrerem
preju�zos relevantes oriundos de m� administra��o, de viola��es � lei ou em caso de
caracterizada a sua insolv�ncia;
VI - foro do ju�zo falimentar, aquele competente para propositura da a��o falimentar, que � o do
principal estabelecimento do devedor ou casa filial de empresa situada fora do Brasil;



VII - circunscri��o fiscal, a divis�o territorial na qual se assenta o poder de fiscaliza��o e
julgamento de uma autoridade administrativa;
VIII - domic�lio tribut�rio, o local no qual o sujeito passivo responde pelas obriga��es de ordem
tribut�ria, determinado pela circunscri��o fiscal fixada;
IX - s�ndico, o administrador da fal�ncia, nomeado pelo juiz, entre os maiores credores da massa
falida e que responde civil e criminalmente pelos seus atos;
X - s�ndico dativo, o administrador da fal�ncia, nomeado pelo juiz, quando tr�s dos credores,
sucessivamente nomeados, n�o aceitaram o cargo;
XI - gerente nomeado judicialmente, o deposit�rio dos bens da massa falida na hip�tese de
continua��o dos neg�cios.
Se��o II
Da Fal�ncia

Art. 412. Na fal�ncia s�o devidas pela massa falida as contribui��es sociais previdenci�rias e as
destinadas a outras entidades e fundos na forma estabelecida para as empresas em geral, quer
seja na condi��o de contribuinte ou de respons�vel pelo seu recolhimento.
⁄ 1… Os cr�ditos constitu�dos contra empresa falida ser�o atualizados monetariamente e
acrescidos de juros morat�rios at� a data de declara��o da quebra, exclu�das as multas de
qualquer esp�cie, na forma do disposto no inciso III do par�grafo �nico do art. 23 da Lei de
Fal�ncias.
⁄ 2… Ap�s a declara��o da fal�ncia, os juros somente ser�o computados se o ativo apurado
bastar para o pagamento do principal, de acordo com o art. 26 da Lei de Fal�ncias.
⁄ 3… A corre��o monet�ria ser� restabelecida at� a data do efetivo pagamento se, decorrido um
ano e trinta dias da declara��o da fal�ncia, o d�bito n�o tiver sido liquidado, conforme previsto
no ⁄ 1… do art. 1… do Decreto-lei n… 858, de 11 de setembro de 1969.

Art. 413. Havendo continuidade do neg�cio, legalmente autorizado pelo ju�zo competente, s�o
devidas as contribui��es sociais previdenci�rias e as destinadas a outras entidades e fundos
aplic�veis as empresas em geral, quer seja na condi��o de contribuinte ou de respons�veis pelo
seu recolhimento, relativas aos fatos geradores ocorridos a partir da declara��o da fal�ncia ou
do rein�cio da atividade.

Art. 414. Havendo continuidade de fato do neg�cio, ou seja, sem autoriza��o judicial, os cr�ditos
a que se refere o caput ser�o lan�ados em nome do respons�vel pela continua��o do neg�cio,
incluindo juros de mora e multa.
Se��o III
Da Concordata

Art. 415. O tratamento dado �s empresas concordat�rias � id�ntico ao dispensado �s empresas
em situa��o regular, inclusive quanto � identifica��o dos co-respons�veis e cobran�a dos
encargos legais.

Art. 416. Est�o exclu�das da concordata:
I - as institui��es financeiras, corretoras de t�tulos, de valores e de c�mbio;
II - as empresas concession�rias de servi�os a�reos;
III - as empresas seguradoras;
IV - as sociedades em conta de participa��o.
Se��o IV
Da Interven��o e da Liquida��o Extrajudicial

Art. 417. O tratamento dispensado �s empresas em estado falimentar aplica-se, no que couber,
�s empresas em liquida��o extrajudicial, observado o disposto na Lei n… 6.024, de 1974.

Art. 418. Est�o sujeitas � interven��o:
I - as institui��es financeiras privadas;
II - as institui��es financeiras p�blicas, n�o-federais;



III - as cooperativas de cr�dito.
Art. 419. A interven��o produzir� os seguintes efeitos:
I - suspens�o da exigibilidade das obriga��es vencidas;
II - suspens�o da flu�ncia do prazo das obriga��es vincendas anteriormente contra�das;
III - inexigibilidade dos dep�sitos j� existentes � data de sua decreta��o.
Art. 420. O per�odo da interven��o n�o exceder� a seis meses, permitida uma �nica prorroga��o
por decis�o do Banco Central do Brasil, at� o m�ximo de outros seis meses.
Art. 421. Est�o sujeitas � liquida��o extrajudicial:
I - as institui��es financeiras privadas e as p�blicas n�ofederais;
II - as cooperativas de cr�dito;
III - as distribuidoras de t�tulos ou valores mobili�rios;
IV - as sociedades corretoras de valores e de c�mbio;
V - as companhias de seguros;
VI - as usinas de a��car;
VII- os cons�rcios e as empresas de distribui��o gratuita de pr�mios.
Par�grafo �nico. A liquida��o extrajudicial produzir� os seguintes efeitos:
I - suspens�o das a��es e execu��es iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da
entidade liquidanda, n�o podendo ser intentadas quaisquer outras, enquanto durar a liquida��o;
II - vencimento antecipado das obriga��es da liquidanda;
III - n�o-atendimento das cl�usulas penais dos contratos unilaterais vencidos em virtude da
decreta��o da liquida��o extrajudicial;
IV - n�o-flu�ncia de juros, mesmo que estipulados, contra a liquidanda, enquanto n�o
integralmente pago o passivo;
V - interrup��o da prescri��o relativa a obriga��es de responsabilidade da institui��o financeira;
VI - n�o-reclama��o de penas pecuni�rias por infra��o de leis penais ou administrativas;
VII - perda do mandato dos administradores, dos membros do conselho fiscal e de quaisquer
outros �rg�os criados pelos estatutos.
Se��o V
Da Constitui��o do Cr�dito Previdenci�rio
Art. 422. Ser�o emitidas Notifica��es Fiscais de Lan�amento de D�bito (NFLD) distintas para
cr�ditos que ensejam pedido de restitui��o (parte reivindicante) e ajuizamento de execu��o
fiscal (parte privilegiada).
⁄ 1… Ser�o objeto de pedido de restitui��o, perante o ju�zo da fal�ncia:
I - as contribui��es sociais previdenci�rias arrecadadas dos segurados empregados, dos
trabalhadores avulsos e dos contribuintes individuais;
II - a contribui��o destinada ao Servi�o Social do Transporte (SEST) e ao Servi�o Nacional de
Aprendizagem do Transporte (SENAT), quando descontada dos contribuintes individuais
transportadores rodovi�rios aut�nomos;
III- as contribui��es decorrentes de sub-roga��o na comercializa��o da produ��o rural;
IV - os valores decorrentes da reten��o na contrata��o de servi�os mediante cess�o de m�o-de-
obra ou empreitada, inclusive em regime de trabalho tempor�rio, incidentes sobre o valor bruto
da nota fiscal, fatura ou recibo de presta��o de servi�os;
V - as contribui��es descontadas da entidade desportiva que mant�m equipe de futebol
profissional sobre a receita de patroc�nio, licenciamento de uso de marcas e de s�mbolos,
publicidade, propaganda e transmiss�o de espet�culos desportivos.
⁄ 2… Ser�o objeto de execu��o fiscal com penhora no rosto dos autos do processo falimentar os
cr�ditos relativos a contribui��es sociais previdenci�rias a cargo da empresa e as destinadas a
outras entidades e fundos devidas pela massa falida, assim como as oriundas de aferi��o
indireta.
Se��o VI
Das Disposi��es Especiais
Art. 423. No caso de fal�ncia ou de liquida��o de empresa prestadora de servi�os mediante
cess�o de m�o-de-obra ou empreitada, inclusive em regime de trabalho tempor�rio, a empresa
tomadora de servi�o � solidariamente respons�vel pelo recolhimento das contribui��es durante o
per�odo em que o trabalhador esteve sob suas ordens at� a compet�ncia janeiro de 1999.



Art. 424. A falta de recolhimento das contribui��es referidas no art. 422, al�m de caracterizar
viola��o aos dispositivos da Lei n… 9.983, de 2000, acarretar� a responsabiliza��o pessoal dos
s�cios gerentes, administradores, procuradores ou representantes legais, caso o ativo apurado
n�o suporte o pagamento dos cr�ditos previdenci�rios devidos.
Art. 425. Ser� lavrado Auto de Infra��o na pessoa do s�ndico da massa falida caso ele se recuse
a apresentar documentos que estejam sob sua guarda, sonegue-os ou apresente-os
deficientemente, com base nos ⁄⁄ 2… e 3… do art. 33 da Lei n… 8.212, de 1991.
Par�grafo �nico. Para efeito de cadastramento do Auto de Infra��o ser� emitida matr�cula de
of�cio em nome do s�ndico ou do liquidante.
Art. 426. O prazo para apresenta��o de defesa na esfera administrativa, previsto no ⁄ 1… do art.
37 da Lei n… 8.212, de 1991, aplica-se aos d�bitos levantados em empresa falida e em processo
de liquida��o extrajudicial.
TŒTULO V
DAS NORMAS E PROCEDIMENTOS APLICçVEIS ¸ ATIVIDADE DE CONSTRU�ÌO CIVIL
CAPŒTULO I
DAS DISPOSI�˝ES PRELIMINARES
Se��o ònica
Dos Conceitos
Art. 427. Considera-se:
I - obra de constru��o civil, a constru��o, a demoli��o, a reforma, a amplia��o de edifica��o ou
qualquer outra benfeitoria agregada ao solo ou ao subsolo, conforme discrimina��o no Anexo
XV;
II - anexo, a edifica��o que complementa a constru��o principal, edificada em corpo separado e
com fun��es dependentes dessa constru��o, podendo ser, por exemplo, �rea de servi�o,
lavanderia, acomoda��o de empregados, piscina, quadra, garagem externa, guarita, portaria,
varanda, terra�o, entre outras similares;
III - demoli��o, a destrui��o total ou parcial de edifica��o, salvo a decorrente da a��o de
fen�menos naturais;
IV - reforma, a modifica��o de uma edifica��o ou a substitui��o de materiais nela empregados,
sem acr�scimo de �rea;
V - reforma de pequeno valor, aquela executada por pessoa jur�dica, com escritura��o cont�bil
regular, sem altera��o de �rea, cujo custo total, incluindo material e m�o-de-obra, n�o
ultrapasse o valor de vinte vezes o limite m�ximo do sal�rio-de-contribui��o vigente na data da
sua conclus�o;
VI - acr�scimo ou amplia��o, a obra realizada em edifica��o preexistente, j� regularizada no
INSS, que acarrete aumento da �rea constru�da, conforme projeto aprovado;
VII - obra inacabada, a parte executada de um projeto que resulte em edifica��o sem condi��es
de habitabilidade, ou de uso, para a qual n�o � emitida habite-se, certid�o de conclus�o da obra
emitida pela prefeitura municipal ou termo de recebimento de obra, quando contratada com a
Administra��o P�blica;
VIII - constru��o parcial, a execu��o parcial de um projeto cuja obra se encontre em condi��es
de habitabilidade ou de uso, demonstradas em habite-se parcial, certid�o da prefeitura
municipal, termo de recebimento de obra, quando contratada com a Administra��o P�blica ou
em outro documento oficial expedido por �rg�o competente;
IX - benfeitoria, a obra efetuada num im�vel com o prop�sito de conserva��o ou de melhoria;
X - servi�o de constru��o civil, aquele prestado no ramo da constru��o civil e discriminado como
tal no Anexo XV;
XI - edif�cio, a obra de constru��o civil com mais de um pavimento, composta de unidades
aut�nomas;
XII - un,idade aut�noma, a parte da edifica��o vinculada a uma fra��o ideal de terreno,
constitu�da de depend�ncias e instala��es de uso privativo e de parte das depend�ncias e
instala��es de uso comum da edifica��o, destinada a fins residenciais ou n�o, assinalada por
designa��o especial num�rica ou alfab�tica, para efeitos de identifica��o e discrimina��o,
observado o disposto na al�nea ÒaÓ do inciso XVII;
XIII - bloco, cada um dos edif�cios de um conjunto de pr�dios pertencentes a um complexo
imobili�rio, constantes do mesmo projeto;



XIV - pavimento, o conjunto das depend�ncias de um edif�cio, cobertas ou descobertas, situadas
em um mesmo n�vel;
XV - canteiro de obras, a �rea destinada � execu��o da obra, aos servi�os de apoio e �
implanta��o das instala��es provis�rias indispens�veis � realiza��o da constru��o, tais como
alojamento, escrit�rio de campo, estande de vendas, almoxarifado ou dep�sito, entre outras;
XVI - �rea constru�da, corresponde � �rea total do im�vel, definida no inciso XVIII, submetida,
quando for o caso, � aplica��o dos redutores previstos no art. 463;
XVII - �rea m�dia, o par�metro que servir� para o enquadramento da obra de constru��o civil
nos padr�es baixo, normal ou alto, e que corresponde:
a) no caso das tabelas residencial e comercial - salas e lojas, ao resultado da divis�o da �rea
constru�da pelo n�mero de unidades aut�nomas existentes, n�o consideradas como tais a
unidade do zelador, os boxes, as garagens, as salas separadas por paredes divis�rias n�o-
executadas em alvenaria, bem como dep�sitos, �reas de recep��o, �reas de circula��o,
banheiros e outras �reas de uso comum;
b) no caso da tabela comercial - andares livres, ao resultado da divis�o da �rea constru�da pelo
n�mero de pavimentos da edifica��o, desconsiderado o mezanino, se houver.
XVIII - �rea total, a soma das �reas cobertas e descobertas de todos os pavimentos do corpo
principal do im�vel, inclusive subsolo e pilotis, e de seus anexos, constantes do mesmo projeto
de constru��o, informada no habite-se, certid�o da prefeitura municipal, planta ou projeto
aprovados, termo de recebimento da obra, quando contratada com a Administra��o P�blica ou
em outro documento oficial expedido por �rg�o competente;
XIX - pilotis, a �rea aberta, sustentada por pilares, que corresponde � proje��o da superf�cie do
pavimento imediatamente acima;
XX - empresa construtora, a pessoa jur�dica legalmente constitu�da, cujo objeto social seja a
ind�stria de constru��o civil, com registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia (CREA), na forma do art. 59 da Lei n… 5.194, de 24 de dezembro de 1966;
XXI - constru��o de edifica��o em condom�nio, aquela executada na forma da Lei n… 4.591, de
1964, sob o regime condominial, de obra de constru��o civil sob a responsabilidade dos
cond�minos, pessoas f�sicas ou jur�dicas, ou f�sicas e jur�dicas, propriet�rias do terreno, com
conven��o de condom�nio devidamente arquivada em cart�rio de registro de im�veis;
XXII - condom�nio, a co-propriedade de edifica��o ou de conjunto de edifica��es, de um ou mais
pavimentos, constru�dos sob a forma de unidades aut�nomas, destinadas a fins residenciais ou
n�o, cabendo para cada unidade, como parte insepar�vel, uma fra��o ideal do terreno e das
coisas comuns, conforme disposto na Lei n… 4.591, de 1964;
XXIII - cond�mino, o propriet�rio de uma parte ideal de um condom�nio ou de uma unidade
aut�noma vinculada a uma fra��o ideal de terreno e das coisas comuns;
XXIV- constru��o em nome coletivo, a obra de constru��o civil realizada, por conjunto de
pessoas f�sicas ou jur�dicas ou a elas equiparadas, ou por conjunto de pessoas f�sicas e
jur�dicas, na condi��o de propriet�rias do terreno ou na condi��o de donas dessa obra, sem
conven��o de condom�nio nem memorial de incorpora��o arquivados no cart�rio de registro de
im�veis;
XXV - casa popular, a constru��o residencial unifamiliar, constru�da com m�o-de-obra
assalariada, sujeita � matr�cula no INSS, com �rea total de at� setenta metros quadrados,
classificada como
econ�mica, popular ou outra denomina��o equivalente nas posturas sobre obras do munic�pio;
XXVI - conjunto habitacional popular, o complexo constitu�do por unidades habitacionais com
�rea de uso privativo n�osuperior a setenta metros quadrados, classificada como econ�mica,
popular ou outra denomina��o equivalente nas posturas sobre obras do munic�pio, mesmo
quando as obras forem executadas por empresas privadas;
XXVII - cons�rcio, a associa��o de empresas, sob o mesmo controle ou n�o, sem personalidade
jur�dica pr�pria, com contrato de constitui��o e suas altera��es registrados em junta comercial,
formado com o objetivo de executar determinado empreendimento;
XXVIII - contrato de constru��o civil ou contrato de empreitada (tamb�m conhecido como
contrato de execu��o de obra, contrato de obra ou contrato de edifica��o), aquele celebrado
entre o propriet�rio do im�vel, o incorporador, o dono da obra ou o cond�mino e uma empresa,
para a execu��o de obra ou servi�o de constru��o civil, no todo ou em parte, podendo ser:



a) total, quando celebrado exclusivamente com empresa construtora, definida no inciso XX, que
assume a responsabilidade direta pela execu��o de todos os servi�os necess�rios � realiza��o
da obra, compreendidos em todos os projetos a ela inerentes, com ou sem fornecimento de
material;
b) parcial, quando celebrado com empresa construtora ou prestadora de servi�os na �rea de
constru��o civil, para execu��o de parte da obra, com ou sem fornecimento de material.
XXIX - contrato de subempreitada, aquele celebrado entre a empreiteira ou qualquer empresa
subcontratada e outra empresa, para executar obra ou servi�o de constru��o civil, no todo ou
em parte, com ou sem fornecimento de material;
XXX - contrato por administra��o, aquele em que a empresa contratada somente administra a
obra de constru��o civil e recebe como pagamento uma percentagem sobre todas as despesas
realizadas na constru��o, denominada Òtaxa de administra��oÓ;
XXXI - empreiteira, a empresa que executa obra ou servi�o de constru��o civil, no todo ou em
parte, mediante contrato de empreitada celebrado com propriet�rio do im�vel, dono da obra,
incorporador ou cond�mino;
XXXII - subempreiteira, a empresa que executa obra ou servi�o de constru��o civil, no todo ou
em parte, mediante contrato celebrado com empreiteira ou com qualquer empresa
subcontratada;
XXXIII - propriet�rio do im�vel, a pessoa f�sica ou jur�dica detentora legal da titularidade do
im�vel;
XXXIV - dono de obra, a pessoa f�sica ou jur�dica, n�opropriet�ria do im�vel, investida na sua
posse, na qualidade de promitente-comprador, cession�rio ou promitente-cession�rio de direitos,
locat�rio, comodat�rio, arrendat�rio, enfiteuta, usufrutu�rio, ou de outra forma definida em lei, no
qual executa obra de constru��o civil diretamente ou atrav�s de terceiros;
XXXV - incorporador, a pessoa f�sica ou jur�dica, que, embora n�o executando a obra,
compromisse ou efetive a venda de fra��es ideais de terreno, objetivando a vincula��o de tais
fra��es a unidades aut�nomas, em edifica��es a serem constru�das ou em constru��o sob
regime condominial, ou que meramente aceite propostas para efetiva��o de tais transa��es,
coordenando
e levando a termo a incorpora��o e responsabilizando-se, conforme o caso, pela entrega da
obra conclu�da, com prazo, pre�o e determinadas condi��es previamente acertadas;
XXXVI - incorpora��o imobili�ria, a atividade exercida com o intuito de promover e realizar a
constru��o de edifica��es ou de conjunto de edifica��es, compostas de unidades aut�nomas,
para aliena��o total ou parcial, conforme Lei n… 4.591, de 1964;
XXXVII - empresa com escritura��o cont�bil regular, aquela que mant�m livros Di�rio e Raz�o
devidamente escriturados e formalizados;
XXXVIII - urbaniza��o, a execu��o de obras e servi�os de infra-estrutura pr�prios da zona
urbana, entre os quais se incluem arruamento, cal�amento, asfaltamento, instala��o de rede de
ilumina��o p�blica, canaliza��o de �guas pluviais, abastecimento de �gua, instala��o de
sistemas de esgoto sanit�rio, jardinagem, entre outras;
XXXIX - repasse integral, � o ato pelo qual a construtora originalmente contratada para
execu��o de obra de constru��o civil, n�o tendo empregado nessa obra qualquer material ou
servi�o, repassa o contrato para outra construtora, que assume a responsabilidade pela
execu��o integral da obra prevista no contrato original;
XL - telheiro, a edifica��o r�stica, coberta, de um pavimento, sem fechamento lateral, ou
lateralmente fechada apenas com a utiliza��o de tela.
⁄ 1¡ Ser� considerada empreitada total:
I - o repasse integral do contrato, na forma do inciso XXXIX do caput;
II - a contrata��o de obra a ser realizada por cons�rcio, quando atendidos os seguintes
requisitos cumulativamente:
a) na constitui��o do cons�rcio, seja atendido o disposto no art. 279 da Lei n… 6.404, de 1976;
b) o fornecimento de m�o-de-obra e servi�os seja realizado unicamente por consorciadas
construtoras.
III - a empreitada por pre�o unit�rio e a tarefa, cuja contrata��o atenda aos requisitos previstos
no art. 194.
⁄ 2… Receber� tratamento de empreitada parcial:



I - a contrata��o de empresa n�o-registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia (CREA) ou de empresa registrada naquela conselho com habilita��o apenas para a
realiza��o de servi�os espec�ficos, como os de instala��o hidr�ulica, el�trica e similares, ainda
que essas empresas assumam a responsabilidade direta pela execu��o de todos os servi�os
necess�rios � realiza��o da obra, compreendidos em todos os projetos a ela inerentes,
observado o disposto no inciso III do art. 32;
II - a contrata��o de cons�rcio que n�o atenda ao disposto no inciso II do ⁄ 1¡ deste artigo.
Art. 428. A constru��o de edifica��o em condom�nio na forma da Lei n… 4.591, de 1964, e a
constru��o em nome coletivo de pessoas jur�dicas ou de pessoas f�sicas e jur�dicas, ter�
tratamento de obra de pessoa jur�dica.
Art. 429. A obra de constru��o civil dever� ser matriculada no Cadastro Espec�fico do INSS
(CEI), conforme previsto na Se��o IV do Cap�tulo III do T�tulo I.
CAPŒTULO II
DAS OBRIGA�˝ES DO SUJEITO PASSIVO NA CONSTRU�ÌO CIVIL
Se��o I
Dos Respons�veis por Obra de Constru��o Civil
Art. 430. S�o respons�veis pelas obriga��es previdenci�rias decorrentes de execu��o de obra
de constru��o civil, o propriet�rio do im�vel, o dono da obra, o incorporador, o cond�mino da
unidade imobili�ria n�o-incorporada na forma da Lei n… 4.591, de 1964, e a empresa construtora.
Par�grafo �nico. A pessoa f�sica, dona da obra ou executora da obra de constru��o civil, �
respons�vel pelo pagamento de contribui��es em rela��o � remunera��o paga, devida ou
creditada aos segurados que lhe prestam servi�os na obra, na mesma forma e prazos aplicados
�s empresas em geral.
Se��o II
Das Obriga��es Previdenci�rias na Constru��o Civil
Art. 431. O respons�vel por obra de constru��o civil, em rela��o � m�o-de-obra pr�pria, est�
obrigado ao cumprimento das obriga��es acess�rias previstas no art. 65.
Art. 432. O respons�vel por obra de constru��o civil est� obrigado a recolher as contribui��es
arrecadadas dos segurados e as contribui��es a seu cargo, incidentes sobre a remunera��o dos
segurados utilizados na obra e por ele diretamente contratados, de forma individualizada por
obra e, se for o caso, a contribui��o social previdenci�ria incidente sobre o valor pago a
cooperativa de trabalho relativo � presta��o de servi�os por cooperados na obra, em documento
de arrecada��o identificado com o n�mero da matr�cula CEI da obra.
⁄ 1… Se a obra for executada exclusivamente mediante contratos de empreitada parcial e
subempreitada, o respons�vel pela obra dever� emitir uma GFIP identificada com a matr�cula
CEI da obra, com a informa��o de aus�ncia de fato gerador, conforme disposto no Manual da
GFIP.
⁄ 2… Sendo o respons�vel uma pessoa jur�dica, o recolhimento das contribui��es incidentes
sobre a remunera��o dos segurados do setor administrativo dever� ser feito em documento de
arrecada��o identificado com o n�mero do CNPJ do estabelecimento em que estes segurados
exercem sua atividade.
Art. 433. O respons�vel pela obra de constru��o civil, pessoa jur�dica, est� obrigado a registrar,
mensalmente, em contas individualizadas de sua escritura��o cont�bil, todos os fatos geradores
de contribui��es sociais, de forma a identificar as rubricas integrantes e as n�o-integrantes da
remunera��o, bem como as contribui��es arrecadadas dos segurados, as da empresa, as
quantias retidas de empreiteira ou de subempreiteira e os totais recolhidos, por obra de
constru��o civil e por tomador de servi�os, conforme disposto no inciso II e no ⁄ 13 do art. 225
do RPS.
Par�grafo �nico. A empresa construtora dever� escriturar os lan�amentos cont�beis em centros
de custo distintos para cada obra pr�pria ou obra que executar mediante contrato de empreitada
total.
Art. 434. Havendo contrata��o de empreitada sujeita � reten��o prevista no art. 149, a
contratada deve destacar na nota fiscal, fatura ou recibo de presta��o de servi�os o valor da
reten��o, observando o disposto no art. 163.
Par�grafo �nico. Na hip�tese de subcontrata��o, o destaque da reten��o deve observar o
disposto no art. 164.



Art. 435. O lan�amento cont�bil da reten��o prevista no art. 149, sobre o valor da nota fiscal,
fatura ou recibo de presta��o de servi�os, dever� ser efetuado na forma prevista nos arts. 173 e
176, conforme o caso ⁄ 1… Na escritura��o cont�bil em que houver lan�amento pela soma total
das notas fiscais, faturas ou recibos de presta��o de servi�os e pela soma total da reten��o, por
m�s, por prestador de servi�os ou por tomador, a empresa respons�vel pela obra ou a empresa
contratada dever� manter em registros auxiliares a discrimina��o desses valores,
individualizados por prestador de servi�os ou por tomador, conforme o caso.
⁄ 2… A empresa contratada e a empresa contratante legalmente dispensadas da escritura��o
cont�bil dever�o elaborar demonstrativo mensal, assinado pelo seu representante legal, relativo
a cada contrato, contendo as informa��es previstas no art. 177.
Art. 436. A empresa contratada, quando da emiss�o da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
presta��o de servi�os, deve fazer a vincula��o destes documentos � obra, neles consignando a
identifica��o do destinat�rio e, juntamente com a descri��o dos servi�os, a matr�cula CEI e o
endere�o da obra na qual foram prestados.
Art. 437. A empresa contratada dever� elaborar folha de pagamento espec�fica para a obra de
responsabilidade da empresa contratante e o respectivo resumo geral, bem como a GFIP com
as informa��es espec�ficas para o tomador obra, relacionando todos os segurados alocados na
presta��o de servi�os, observado o disposto no art. 171.
Art. 438. A empreiteira e a subempreiteira, n�o-respons�veis pela obra, dever�o consolidar e
recolher, em um �nico documento de arrecada��o, por compet�ncia e por estabelecimento
identificado com seu CNPJ, as contribui��es incidentes sobre a remunera��o de todos os
segurados, tanto os da administra��o quanto os das obras, e, se for o caso, a contribui��o social
previdenci�ria incidente sobre o valor pago a cooperativa de trabalho relativa � presta��o de
servi�os de cooperados, podendo compensar, no pagamento destas contribui��es, as reten��es
ocorridas com base no art. 149, observado o disposto no art. 212.
⁄ 3¡ Caso as contribui��es n�o sejam recolhidas no prazo previsto no ⁄ 2… deste artigo, o valor
devido sofrer� acr�scimos legais, na forma da legisla��o vigente.
⁄ 4¡ O contribuinte, n�o efetuando o recolhimento at� a data do vencimento, poder� requerer o
parcelamento das contribui��es apuradas indiretamente no ARO, observado o disposto no ⁄ 5…
deste artigo.
⁄ 5¡ N�o tendo sido efetuado o recolhimento nem solicitado o parcelamento espont�neo, o ARO
ser� encaminhado ao Servi�o ou Se��o de Fiscaliza��o para a constitui��o do cr�dito, no prazo
de sessenta dias ap�s a data de sua emiss�o.
Art. 439. A empresa contratante � obrigada a manter em arquivo, por empresa contratada, em
ordem cronol�gica, durante o prazo de dez anos, as notas fiscais, as faturas ou os recibos de
presta��o de servi�os e as correspondentes GFIP e, se for o caso, as c�pias dos documentos
relacionados no ⁄ 2… do art. 164, por disposi��o expressa no ⁄ 6… do art. 219 do RPS.
Par�grafo �nico. Para os fins do caput, a empresa contratante dever� exigir as c�pias das GFIP
das empresas contratadas, espec�ficas para a obra, identificando todos os segurados que
executaram servi�os na obra e suas respectivas remunera��es.
CAPŒTULO III
DA APURA�ÌO DA REMUNERA�ÌO DA MÌO-DEOBRA POR AFERI�ÌO INDIRETA
Art. 440. A escolha do indicador mais apropriado para a avalia��o do custo da constru��o civil e
a regulamenta��o da sua utiliza��o para fins da apura��o da remunera��o da m�o-de-obra, por
aferi��o indireta, competem exclusivamente ao INSS, por atribui��o que lhe � dada pelos ⁄⁄ 4¡
e 6¡ do art. 33 da Lei n¡ 8.212, de 1991.
Se��o I
Da Apura��o da Remunera��o da M�o-de-Obra Contida em Nota Fiscal, Fatura ou Recibo de
Presta��o de Servi�os
Art. 441. O valor da remunera��o da m�o-de-obra utilizada na execu��o dos servi�os
contratados, aferido indiretamente, corresponde, no m�nimo, a quarenta por cento do valor dos
servi�os contidos na nota fiscal, fatura ou recibo de presta��o de servi�os.
Art. 442. Havendo previs�o contratual de fornecimento de material, ou de utiliza��o de
equipamentos, ou de ambos, na execu��o dos servi�os contratados, o valor dos servi�os contido
na nota fiscal, fatura ou recibo de presta��o de servi�os dever� ser apurado na forma prevista
no art. 619, observado o disposto no art. 623.



Se��o II
Da Aferi��o Indireta do Valor da Remunera��o com Base na çrea Constru�da e no Padr�o da
Obra
Art. 443. A aferi��o indireta da remunera��o dos segurados na obra de constru��o civil sob
responsabilidade de pessoa jur�dica e de pessoa f�sica, com base na �rea constru�da e no
padr�o da obra, ser� efetuada de acordo com os procedimentos estabelecidos no Cap�tulo IV
deste T�tulo.
CAPŒTULO IV
DA REGULARIZA�ÌO DE OBRA POR AFERI�ÌO INDIRETA COM BASE NA çREA
CONSTRUŒDA E NO PADRÌO DE CONSTRU�ÌO
Se��o I
Dos Documentos
Subse��o I
Da Declara��o e Informa��o Sobre Obra (DISO)
Art. 444. Para regulariza��o da obra de constru��o civil, o propriet�rio do im�vel, o dono da
obra, o incorporador, pessoa jur�dica ou pessoa f�sica, ou a empresa construtora contratada para
executar obra mediante empreitada total dever� informar, ao INSS, os dados do respons�vel
pela obra e os relativos � obra, mediante apresenta��o da Declara��o e Informa��o Sobre Obra
(DISO), conforme modelo do Anexo XVI, na APS circunscricionante do estabelecimento
centralizador da empresa respons�vel pela obra ou da localidade da obra de responsabilidade
de pessoa f�sica.
Subse��o II
Do Aviso para Regulariza��o de Obra (ARO)
Art. 445. A partir das informa��es prestadas na DISO, ap�s a confer�ncia dos dados nela
declarados com os documentos apresentados, ser� expedido pelo INSS o Aviso para
Regulariza��o de Obra (ARO), em duas vias, destinado a informar ao respons�vel pela obra a
�rea regularizada e, se for o caso, o montante das contribui��es devidas, tendo a seguinte
destina��o:
I - a primeira via do ARO dever� ser assinada pelo declarante ou por seu representante legal e
anexada � DISO;
II - a segunda via ser� entregue ao declarante.
⁄ 1¡ Havendo contribui��es a recolher e caso o declarante ou o seu representante legal se
recuse a assinar, o servidor anotar� no ARO a observa��o Òcompareceu nesta ag�ncia e
recusou-se a assinarÓ, indicando o dia e a hora em que o sujeito passivo tomou ci�ncia do ARO.
⁄ 2¡ Na emiss�o do ARO ser� considerada como compet�ncia de ocorr�ncia do fato gerador o
m�s da protocoliza��o da DISO, e o valor das contribui��es nele informado dever� ser recolhido
at� o dia dois do m�s subseq�ente, prorrogando-se o prazo de recolhimento para o primeiro dia
�til seguinte, se no dia dois n�o houver expediente banc�rio.
Art. 446. Ser� preenchida uma �nica DISO e emitido um �nico ARO consolidado, quando a
regulariza��o da obra envolver, concomitantemente, duas ou mais das seguintes esp�cies: obra
nova, reforma, demoli��o ou acr�scimo.
Se��o II
Dos Procedimentos para Apura��o da Remunera��o da M�ode-obra com Base na çrea
Constru�da e no Padr�o
Art. 447. A apura��o da remunera��o da m�o-de-obra empregada na execu��o de obra de
constru��o civil sob responsabilidade de pessoa f�sica obedecer� aos procedimentos
estabelecidos neste Cap�tulo.
Art. 448. A apura��o por aferi��o indireta, com base na �rea constru�da e no padr�o da obra, da
remunera��o da m�o-de-obra empregada na execu��o de obra de constru��o civil sob
responsabilidade de pessoa jur�dica, inclusive a relativa a execu��o de conjunto habitacional
popular, definido no inciso XXVI do art. 427, quando a empresa n�o apresentar a contabilidade,
ser� efetuada de acordo com os procedimentos estabelecidos neste Cap�tulo.
Subse��o I
Do Custo Unit�rio B�sico (CUB)
Art. 449. Para a apura��o do valor da m�o-de-obra empregada na execu��o de obra de
constru��o civil, em se tratando de edifica��o, ser�o utilizadas as tabelas do Custo Unit�rio



B�sico (CUB), divulgadas mensalmente na Internet ou na imprensa de circula��o regular, pelos
Sindicatos da Ind�stria da Constru��o Civil (SINDUSCON).
⁄ 1… Custo Unit�rio B�sico (CUB) � a parte do custo por metro quadrado da constru��o do
projeto-padr�o considerado, calculado pelos Sindicatos da Ind�stria da Constru��o Civil de
acordo com a Norma T�cnica n¡ 12.721, de 1993, e a Emenda n¡ 1, de 1999, da Associa��o
Brasileira de Normas T�cnicas (ABNT), e � utilizado para a avalia��o dos custos de constru��o
das edifica��es.
⁄ 2¡ Ser�o utilizadas as tabelas do CUB publicadas no m�s da apresenta��o da DISO,
referentes ao CUB obtido para o m�s anterior.
⁄ 3¡ Em rela��o � obra de constru��o civil, consideram-se devidas as contribui��es
indiretamente aferidas e exigidas:
I - na compet�ncia de emiss�o do ARO;
II - na compet�ncia da emiss�o das notas fiscais, faturas ou recibos de presta��o de servi�os,
quando a aferi��o indireta se der com base nestes documentos;
III - em qualquer compet�ncia no prazo de vig�ncia do Mandado de Procedimento Fiscal,
quando a apura��o se der em Auditoria-Fiscal de obra para a qual n�o houve a emiss�o do
ARO.
⁄ 4¡ Ser�o utilizadas as tabelas do CUB divulgadas pelo SINDUSCON:
I - da localidade da obra ou, inexistindo estas;
II - da unidade da Federa��o onde se situa a obra;
III - de outra localidade ou de unidade da Federa��o que apresente caracter�sticas semelhantes
�s da localidade da obra, caso inexistam as tabelas previstas nos incisos I e II deste par�grafo, a
crit�rio da Chefia de Divis�o/Servi�o de Receita Previdenci�ria da Ger�ncia-Executiva
circunscricionante da obra.
⁄ 5¡ Para obras executadas fora da circunscri��o da Ger�ncia-Executiva do estabelecimento
centralizador da empresa construtora, ser�o utilizadas as tabelas divulgadas pelo SINDUSCON
ao qual o munic�pio a que pertence a obra esteja vinculado ou, inexistindo estas, as tabelas de
CUB previstas no inciso II do ⁄ 4… deste artigo.
Subse��o II
Do Enquadramento
Art. 450. O enquadramento da obra de constru��o civil, em se tratando de edifica��o, ser�
realizado de of�cio, pelo INSS, de acordo com a destina��o do im�vel, a �rea privativa, o n�mero
de pavimentos, o n�mero de quartos da unidade aut�noma, o padr�o e o tipo da obra, e tem por
finalidade encontrar o CUB aplic�vel � obra e definir o procedimento de c�lculo a ser adotado.
⁄ 1¡ O enquadramento ser� �nico por projeto, ressalvado o disposto no ⁄ 3¡ do art. 451 e no ⁄ 3…
deste artigo.
⁄ 2¡ O projeto que servir de base para o enquadramento ser� considerado integralmente, n�o
podendo ser fracionado para alterar o resultado do enquadramento.
⁄ 3… No caso de fracionamento do projeto conforme disposto nos ⁄⁄ 1… e 2… do art. 30, o
enquadramento dever� ser efetuado em rela��o a cada bloco, a cada casa geminada ou a cada
unidade residencial que tenha matr�cula pr�pria.
Art. 451. O enquadramento da obra levar� em conta as seguintes tabelas:
I - TABELA RESIDENCIAL, para os im�veis que se destinam a:
a) resid�ncia unifamiliar;
b) edif�cio residencial;
c) hotel, motel, spa e hospital.
II - TABELA COMERCIAL - ANDARES LIVRES, para os im�veis que se destinam a:
a) teatro, cinema, danceteria ou casa de espet�culos;
b) supermercado ou hipermercado;
c) templo religioso;
d) pr�dio de garagens;
e) posto de gasolina, com ou sem escrit�rio, e com instala��es para lanchonete, restaurante, loja
de conveni�ncia, servi�o de lava-r�pido, servi�o de alinhamento e balanceamento de rodas,
entre outras;
f) demais salas comerciais ou lojas com �rea livre acima de cem metros quadrados, sem
paredes divis�rias de alvenaria.



III - TABELA COMERCIAL - SALAS E LOJAS, para os im�veis que se destinam a:
a) escrit�rio ou consult�rio;
b) shopping center;
c) lanchonete ou restaurante;
d) depend�ncias de clube recreativo;
e) escola;
f) demais salas comerciais ou lojas com �rea livre at� cem metros quadrados, sem paredes
divis�rias de alvenaria.
IV - TABELA DE GALPÌO INDUSTRIAL, para os im�veis que se destinam a:
a) ind�stria;
b) oficina mec�nica;
c) posto de gasolina, com ou sem escrit�rio, e sem nenhuma das instala��es especificadas na
al�nea ÒeÓ do inciso II;
d) pavilh�o para feiras, eventos ou exposi��es;
e) dep�sito fechado;
f) telheiro;
g) silo, tanque ou reservat�rio;
h) barrac�o;
i) hangar;
j) gin�sio de esportes e est�dio de futebol;
l) estacionamento t�rreo;
m) est�bulo.
V - TABELA DE CASA POPULAR, para os im�veis que se destinam a:
a) casa popular, definida no inciso XXV do art. 427;
b) conjunto habitacional popular, definido no inciso XXVI do art. 427.
⁄ 1¡ Quando no mesmo projeto constarem �reas com as caracter�sticas das obras mencionadas
nas tabelas dos incisos I, II ou
III do caput, efetuar-se-� o enquadramento conforme a �rea preponderante, sendo que, se
houver coincid�ncia de �reas, a tabela residencial prevalecer� sobre a tabela comercial - salas e
lojas, que, por sua vez, prevalecer� sobre a tabela comercial - andares livres.
⁄ 2¡ No caso de projeto que contenha unidades residenciais e �rea comercial, quando a �rea
das unidades residenciais for coincidente ou preponderante, efetuar-se-� o enquadramento da
obra como edif�cio residencial, sendo que o enquadramento subseq�ente nas tabelas 2Q ou 3Q
ser� efetuado em fun��o do n�mero de quartos da parte residencial.
⁄ 3¡ Havendo no mesmo projeto constru��es com as caracter�sticas mencionadas nas tabelas
previstas nos incisos I, II ou III do caput e constru��es com as caracter�sticas das tabelas
previstas nos incisos IV ou V do caput, dever�o ser feitos enquadramentos distintos, na
respectiva tabela, sendo que as obras referidas nas tabelas dos incisos IV ou V do caput ser�o
consideradas, para efeito de c�lculo, como acr�scimo das obras mencionadas nas tabelas dos
incisos I, II ou III do caput, observado o disposto no ⁄ 1… deste artigo.
⁄ 4… A obra que envolva acr�scimo de �rea que tenha destina��o distinta da constru��o j�
existente e regularizada, ser� enquadrada conforme a destina��o do acr�scimo constante no
projeto, observando-se o disposto no art. 475.
⁄ 5¡ O enquadramento de obra n�o prevista nas tabelas dos incisos I a V do caput dever� ser
feito com aquela que mais se aproxime de suas caracter�sticas, seja pela destina��o do im�vel
ou por sua semelhan�a com as constru��es constantes do rol das mencionadas tabelas.
⁄ 6… Se o SINDUSCON da localidade da obra n�o divulgar as tabelas do CUB para edifica��o
comercial, casa popular ou para galp�o industrial, dever� ser observado o disposto nos incisos II
ou III do ⁄ 4… do art. 449.
Art. 452. O enquadramento conforme o n�mero de pavimentos da edifica��o ser� efetuado de
acordo com as seguintes faixas:
I - H1, para obra com apenas um pavimento;
II - H4, para obra com dois a quatro pavimentos;
III - H8, para obra com cinco a oito pavimentos;
IV - H12, para obra com nove a doze pavimentos;
V - H16, para obra com treze a dezesseis pavimentos;



VI - H20, para obra com mais de dezesseis pavimentos.
⁄ 1¡ Inexistindo os valores do CUB para H16 ou H20, ser�o utilizados os valores para H12.
⁄ 2¡ Caso n�o sejam publicados os valores do CUB para H1, ser�o utilizados os valores da faixa
imediatamente superior.
⁄ 3… No caso de edifica��es classificadas como mistas, que tenham �reas residenciais e
comerciais, o enquadramento conforme o n�mero de pavimentos da edifica��o ser� o resultante
da soma dos pavimentos de toda a obra.
Art. 453. O enquadramento conforme a quantidade de quartos da unidade aut�noma do edif�cio
residencial, exclu�do o quarto de empregada, ser� efetuado da seguinte forma:
I - 2Q, para edif�cio residencial composto de unidades com um ou dois quartos;
II - 3Q, para edif�cio residencial composto de unidades com tr�s ou mais quartos.
⁄ 1¡ Havendo no mesmo edif�cio apartamentos com dois e tr�s quartos, o enquadramento ser� o
correspondente ao de maior n�mero de unidades, enquadrando-se em 2Q quando houver
coincid�ncia, exclu�da a unidade do zelador e os boxes ou garagens.
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⁄ 2¡ A edifica��o classificada como resid�ncia unifamiliar, na Tabela Residencial prevista no
inciso I do art. 451, ser� enquadrada na forma do caput deste artigo e a edifica��o destinada a
hotel, motel, spa ou hospital ser� enquadrada como 3Q.
Art. 454. O enquadramento no padr�o da constru��o ser� efetuado em fun��o da �rea m�dia,
definida no inciso XVII do art. 427, da seguinte forma:
I - no caso de edifica��es enquadradas na tabela residencial e na tabela comercial salas e lojas:
a) padr�o baixo, para �rea m�dia com at� cem metros quadrados;
b) padr�o normal, para �rea m�dia com mais de cem metros quadrados e at� duzentos e
cinq�enta metros quadrados;
c) padr�o alto, para �rea m�dia com mais de duzentos e cinq�enta metros quadrados.
II - no caso de edifica��es enquadradas na tabela comercial andares livres:
a) padr�o baixo, para �rea m�dia de at� cem metros quadrados;
b) padr�o normal, para �rea m�dia com mais de cem metros quadrados e at� quinhentos metros
quadrados;
c) padr�o alto, para �rea m�dia acima de quinhentos metros quadrados.
⁄ 1¡ O enquadramento, previsto neste artigo, ser� efetuado de of�cio pelo INSS unicamente em
fun��o da �rea m�dia, independentemente do material utilizado.
⁄ 2¡ O enquadramento de hotel, motel, spa e hospital nos padr�es alto, normal e baixo sujeita-se
� regra geral prevista no caput, sendo que na determina��o da �rea m�dia, considerar-se-� o
n�mero de unidades igual a um, ou seja, a �rea m�dia ser� igual � pr�pria �rea constru�da.
⁄ 3¡ Para enquadramento de hotel, motel, spa e hospital nos padr�es alto, normal ou baixo,
considera-se a �rea m�dia igual � pr�pria �rea constru�da, observando-se, quanto ao n�mero de
pavimentos, o enquadramento previsto no art. 452.
⁄ 4¡ No caso de edifica��es que tenham �reas residenciais e comerciais, o enquadramento no
padr�o baixo, normal ou alto efetuarse-� da seguinte forma:
I - prevalecendo uma das tabelas do art. 451, o enquadramento observar� a �rea m�dia
residencial ou comercial, conforme seja a preval�ncia;
II - no caso de coincid�ncia das �reas, adotar-se-� a �rea m�dia do enquadramento mais
vantajoso ao sujeito passivo.
⁄ 5… Prevalecendo, no enquadramento previsto no ⁄ 4… deste artigo, a Tabela Residencial, o
enquadramento subseq�ente nas tabelas 2Q ou 3Q ser� efetuado em fun��o do n�mero de
quartos das unidades que comp�em a parte residencial, exclu�dos a unidade do zelador e os
boxes ou garagens.
⁄ 6¡ O edif�cio de garagens ser� sempre considerado de padr�o baixo, independentemente da
�rea m�dia.
Art. 455. Quanto ao tipo, as edifica��es ser�o enquadradas da seguinte forma:
I - tipo onze, alvenaria;
II - tipo doze, madeira ou mista, se ocorrer uma ou mais das seguintes circunst�ncias:
a) pelo menos cinq�enta por cento das paredes externas forem de madeira ou de metal;
b) a estrutura for de metal;
c) a estrutura for pr�-fabricada ou pr�-moldada.



⁄ 1¡ A classifica��o no tipo doze levar� em conta unicamente o material das paredes externas
ou da estrutura, independentemente do utilizado na cobertura, no alicerce, no piso ou na
reparti��o interna.
⁄ 2¡ Se o projeto e o memorial aprovados pelo �rg�o municipal n�o permitirem identificar qual
material foi utilizado na estrutura ou nas paredes externas, a classifica��o ser� feita no tipo
onze.
⁄ 3¡ Para classifica��o no tipo doze, dever�o ser apresentadas as notas fiscais de aquisi��o da
madeira, da estrutura de metal ou da estrutura pr�-fabricada ou pr�-moldada, ou outro
documento que comprove ser a obra de madeira ou mista.
⁄ 4¡ A utiliza��o de lajes pr�-moldadas ou pr�-fabricadas n�o ser� considerada para efeito do
enquadramento no tipo doze.
⁄ 5¡ Toda obra que n�o se enquadrar no tipo doze ser� necessariamente enquadrada no tipo
onze, mesmo que empregue significativamente outro material que n�o alvenaria, como por
exemplo:
pl�stico, vidro, isopor, fibra de vidro, policarbonato e outros materiais sint�ticos.
Subse��o III
Do C�lculo da Remunera��o da M�o-de-Obra e das Contribui��es Devidas
Art. 456. O Custo Global da Obra (CGO) ser� calculado pelo sistema informatizado do INSS, a
partir do enquadramento da obra conforme procedimentos descritos nos arts. 450 a 455,
mediante a multiplica��o do CUB correspondente ao tipo da obra pela sua �rea total, submetida,
quando for o caso, � aplica��o de redutores, conforme previsto no art. 463.
Art. 457. Para apura��o da Remunera��o da M�o-de-obra Total (RMT) despendida na obra, o
sistema informatizado do INSS far� o escalonamento previsto na tabela abaixo, aplicando os
percentuais tabelados sobre o produto obtido mediante a multiplica��o do CUB correspondente
ao tipo da obra pela �rea constru�da, na propor��o do escalonamento, e somando os resultados
obtidos:
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Faixas de �rea para c�lculo Tipo 11 (alvenaria) Tipo 12 (madeira/ mista)

Nos primeiros 100 m2 4% 2%

Acima de 100 m2 e at� 200 m2 8% 5%

Acima de 200 m2 e at� 300 m2 14% 11 %

Acima de 300 m2 20% 15%
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Par�grafo �nico. No caso de conjunto habitacional popular definido no inciso XXVI do art. 427,
utilizar-se-�, independentemente da �rea constru�da:
I - para obra em alvenaria (Tipo 11), o percentual de doze por cento;
II - para obra madeira ou mista (Tipo 12), o percentual de sete por cento.
Art. 458. Havendo mais de uma edifica��o no mesmo projeto, aplicar-se-� o escalonamento da
tabela prevista no art. 457 uma �nica vez para a �rea total do projeto, submetida, quando for o
caso, � aplica��o dos redutores previstos no art. 463, e n�o por edifica��o isoladamente,
independentemente do padr�o da unidade, ressalvado o disposto no ⁄ 3… do art. 450.
Art. 459. Havendo recolhimento de contribui��o relativa � obra, a remunera��o correspondente a
este recolhimento ser� convertida em �rea regularizada pelo sistema informatizado do INSS,
que dividir� o valor desta remunera��o pela Remunera��o da M�o-de-obra Total (RMT), definida
no art. 457, calculada a partir do CUB vigente na compet�ncia do recolhimento efetuado, e
multiplicar� o quociente assim obtido pela �rea total da obra, submetida, quando for o caso, �
aplica��o dos redutores previstos no art. 463.
Art. 460. A remunera��o relativa � m�o-de-obra pr�pria, inclusive ao d�cimo-terceiro sal�rio,
cujas correspondentes contribui��es foram recolhidas com vincula��o inequ�voca � obra, ser�
convertida em �rea regularizada, na forma prevista no art. 459, considerando-se:



I - at� dezembro de 1998, a remunera��o correspondente �s contribui��es recolhidas mediante
documento de arrecada��o identificado com a matr�cula CEI da obra, com o endere�o da obra e
o nome do respons�vel;
II - a partir de janeiro de 1999, a remunera��o constante em GFIP espec�fica para a matr�cula
CEI, com comprovante de entrega, desde que comprovado o recolhimento das contribui��es
correspondentes;
III - a remunera��o correspondente �s contribui��es recolhidas mediante documento de
arrecada��o identificado com a matr�cula CEI da obra, n�o sendo exigida a comprova��o de
apresenta��o de GFIP, quando se tratar de obra de constru��o civil de responsabilidade de
pessoa f�sica.
Par�grafo �nico. N�o se aplica o disposto nesta Se��o � remunera��o paga, devida ou
creditada aos segurados n�o-vinculados � obra ou cuja fun��o n�o integre o c�lculo do CUB,
discriminados no Anexo XVII, ainda que conste de GFIP espec�fica para a obra.
Art. 461. A remunera��o relativa � m�o-de-obra terceirizada, inclusive ao d�cimo-terceiro
sal�rio, cujas correspondentes contribui��es recolhidas tenham vincula��o inequ�voca � obra,
ser� convertida em �rea regularizada, na forma prevista no art. 459, considerando-se:
I - at� janeiro de 1999, a remunera��o correspondente �s contribui��es recolhidas em
documento de arrecada��o identificado com o CNPJ do prestador, com o endere�o da obra, e
que traga, no campo Òobserva��esÓ, a identifica��o da matr�cula CEI e o n�mero da nota fiscal
ou da fatura de presta��o de servi�os;
II - a partir de fevereiro de 1999 at� setembro de 2002:
a) a remunera��o declarada em GFIP espec�fica identificada com a matr�cula CEI no campo
Òinscri��o tomador CNPJ/CEIÓ, com comprovante de entrega, emitida por empreiteira contratada
diretamente pelo respons�vel pela obra, desde que comprovado o recolhimento dos valores
retidos com base nas notas fiscais, faturas ou recibos de presta��o de servi�os emitidos pela
empreiteira;
b) a remunera��o declarada em GFIP espec�fica para a obra, com comprovante de entrega,
emitida pela subempreiteira contratada pela empreiteira interposta, n�o-respons�vel pela
matr�cula, identificada com a matr�cula CEI no campo Òinscri��o tomador CNPJ/CEIÓ e no campo
Òtomador de servi�o/obra const. civilÓ a denomina��o social da empreiteira respons�vel pela
obra, desde que comprovado o recolhimento dos valores retidos com base nas notas fiscais,
faturas ou recibos de presta��o de servi�os emitidos pela empreiteira ou subempreiteira.
c) o valor retido com base nas notas fiscais, faturas ou recibos de presta��o de servi�os emitidos
pela empreiteira ou subempreiteira contratada, quando n�o tenha sido apresentada a GFIP da
contratada, conforme previsto na al�neas ÒaÓ e ÒbÓ deste inciso, observado o disposto no ⁄ 2….
III - a partir de outubro de 2002, somente ser�o convertidas em �rea regularizada as
remunera��es declaradas em GFIP espec�fica para a obra, com comprovante de entrega,
emitidas pelo empreiteiro ou pelo subempreiteiro, desde que comprovado o recolhimento dos
valores retidos correspondentes.
⁄ 1… No caso de obra de pessoa f�sica, n�o-obrigada � reten��o, poder�o ser aproveitadas as
remunera��es declaradas em GFIP espec�fica para a obra, pelo empreiteiro ou subempreiteiro
contratado, desde que comprovado o recolhimento integral das contribui��es constantes dessa
GFIP.
⁄ 2… Para fins do previsto na al�nea ÒcÓ do caput, o valor da reten��o ser� dividido por zero
v�rgula trezentos e sessenta e oito para apura��o do valor correspondente � remunera��o, que
ser� convertida em �rea pelos par�metros definidos neste T�tulo.
⁄ 3… A remunera��o relativa a compet�ncias at� fevereiro de 1993, n�o poder� ser aproveitada
para fins da dedu��o prevista neste artigo.
Art. 462. Ser�, ainda, convertida em �rea regularizada a remunera��o:
I - contida em NFLD, desde que o seu valor tenha sido integralmente quitado, ou a
correspondente a contribui��es parceladas mediante Lan�amento de D�bito Confessado (LDC),
liquidado ou com oferecimento de garantia, relativa � obra, quer seja apurada com base em
folha de pagamento ou resultante de eventual lan�amento de d�bito por responsabilidade
solid�ria ou de d�bito por aferi��o indireta;
II - obtida com o resultado da divis�o do valor da contribui��o recolhida pelo contratante,
incidente sobre o valor pago a cooperativa de trabalho, cuja nota fiscal, fatura ou recibo de



presta��o de servi�os esteja vinculado inequivocamente � obra, por zero v�rgula trezentos e
sessenta e oito;
III - correspondente a cinco por cento do valor da nota fiscal ou fatura de aquisi��o de concreto
usinado, de massa asf�ltica ou de argamassa usinada, utilizados inequivocamente na obra,
independentemente de apresenta��o do comprovante de recolhimento das contribui��es sociais.
Par�grafo �nico. O disposto no inciso III do caput n�o se aplica � argamassa em p� adquirida
para preparo na obra.
Art. 463. Ser� aplicado redutor de cinq�enta por cento para �reas cobertas e de setenta e cinco
por cento para �reas descobertas, desde que constatado que as mesmas integram a �rea total
da edifica��o, definida no inciso XVIII do art. 427, nas obras listadas a seguir:
I - quintal;
II - playground;
III - quadra esportiva ou poliesportiva;
IV - garagem e pilotis;
V - quiosque;
VI - �rea destinada � churrasqueira;
VII - jardim;
VIII - piscina pr�-fabricada de fibra;
IX - telheiro;
X - estacionamento t�rreo;
XI - terra�o sem paredes externas e divis�rias internas;
XII - varanda;
XIII - �rea coberta junto �s bombas e �rea descoberta destinada � circula��o ou ao
estacionamento de ve�culos nos postos de gasolina.
⁄ 1¡ Compete exclusivamente ao INSS a aplica��o de percentuais de redu��o e a verifica��o
das �reas reais de constru��o, as quais ser�o apuradas com base nas informa��es prestadas
na DISO, confrontadas com as �reas discriminadas no projeto arquitet�nico aprovado pelo �rg�o
municipal.
⁄ 2¡ A redu��o ser� aplicada tamb�m �s obras que envolvam acr�scimo de �rea j� regularizada.
⁄ 3¡ N�o havendo discrimina��o das �reas pass�veis de redu��o, no projeto arquitet�nico, o
c�lculo ser� efetuado pela �rea total, sem utiliza��o de redutores.
⁄ 4¡ Jardins, quintais e playgrounds sobre terreno natural n�o s�o considerados �rea constru�da
e n�o dever�o ser inclu�dos no c�lculo da remunera��o.
⁄ 5¡ A redu��o prevista neste artigo servir� apenas para o c�lculo da remunera��o por aferi��o,
devendo constar na CND para fins de averba��o a �rea total da edifica��o indicada no habite-
se, certid�o da prefeitura municipal, planta ou projeto aprovados, termo de recebimento da obra,
quando contratada com a Administra��o P�blica, ou em outro documento oficial expedido por
�rg�o competente e n�o a �rea reduzida.
Art. 464. A convers�o, em �rea regularizada, da remunera��o correspondente �s contribui��es
vinculadas � obra, observar� a legisla��o vigente na compet�ncia do recolhimento.
Par�grafo �nico. Para convers�o em metros quadrados da remunera��o correspondente aos
recolhimentos efetuados no per�odo anterior � vig�ncia da Instru��o Normativa INSS/DC n¡ 69,
de 10 de maio de 2002, no caso de obra de responsabilidade de pessoa jur�dica, dever�o ser
aplicadas as regras estabelecidas na Ordem de Servi�o INSS/DAF n¡ 161, de 22 maio de 1997.
Art. 465. A �rea regularizada, apurada de acordo com os arts. 460 a 462, ser� deduzida da �rea
constru�da e, havendo diferen�a de �rea a regularizar, esta ser� dividida pela �rea total,
submetida, quando for o caso, � aplica��o de redutores, previstos no art. 463, e multiplicada
pela RMT, definida no art. 457, calculada com base no CUB vigente na data do c�lculo, obtendo-
se, assim, a remunera��o relativa a �rea a regularizar em rela��o a qual ser�o exigidas as
contribui��es sociais previdenci�rias e as destinadas a outras entidades e fundos.
Par�grafo �nico. Constatada a inexist�ncia de recolhimento de contribui��es relativas a
remunera��o despendida na execu��o da obra, a remunera��o ser� obtida pela multiplica��o da
�rea constru�da pelo valor do CUB vigente na data do c�lculo, aplicando-se os percentuais
especificados no art. 457.
Art. 466. Para apura��o das contribui��es sociais devidas, ser�o aplicadas sobre a remunera��o
obtida na forma do art. 465 as al�quotas definidas para a empresa, utilizando-se a al�quota



m�nima de oito por cento para a contribui��o dos segurados empregados, sem limite,
desconsiderando-se qualquer redu��o relativa � incid�ncia de CPMF.
Art. 467. N�o se aplica o disposto nesta Se��o � remunera��o paga, devida ou creditada aos
segurados n�o-vinculados � obra ou cuja fun��o n�o integre o c�lculo do CUB, ainda que conste
de GFIP espec�fica para a obra.
Art. 468. A remunera��o da m�o-de-obra relacionada aos servi�os constantes do Anexo XV,
ainda que tenha ocorrido reten��o, n�o poder� ser aproveitada no c�lculo por aferi��o indireta
da m�o-de-obra, com base no CUB.
Art. 469. Quando a nota fiscal, a fatura ou o recibo de presta��o de servi�os forem emitidos na
compet�ncia seguinte � da presta��o dos servi�os, ser� considerada na regulariza��o da obra,
a remunera��o contida na GFIP correspondente � compet�ncia da efetiva presta��o de
servi�os, desde que haja vincula��o inequ�voca entre as informa��es prestadas na GFIP e o
faturamento dos servi�os.
Se��o III
Das Situa��es Especiais de Regulariza��o de Obra
Subse��o I
Dos Pr�-moldados e dos Pr�-fabricados
Art. 470. A obra de constru��o civil que utilize componentes pr�-fabricados ou pr�-moldados
ser� enquadrada de acordo com o disposto nos arts. 451 a 454 e ter� redu��o de setenta por
cento no
valor da remunera��o apurada de acordo com o art. 465, desde que:
I - sejam apresentados, conforme o caso:
a) a nota fiscal ou fatura mercantil de venda do pr�-fabricado ou do pr�-moldado e a nota fiscal
ou fatura de presta��o de servi�os, emitidas pelo fabricante, relativas � aquisi��o e � instala��o
ou �
montagem do pr�-fabricado ou do pr�-moldado;
b) a nota fiscal ou fatura mercantil do fabricante relativa � venda do pr�-fabricado ou do pr�-
moldado e as notas fiscais, faturas ou recibos de presta��o de servi�os emitidas pela empresa
contratada para a instala��o ou a montagem;
c) a nota fiscal ou fatura mercantil do fabricante, se a venda foi realizada com instala��o ou
montagem.
II - o somat�rio dos valores obtidos pela divis�o, em cada compet�ncia, do valor bruto das notas
fiscais ou das faturas previstas no inciso I, pelo CUB vigente na data da emiss�o desses
documentos e multiplicados pelo CUB vigente na data da aferi��o, seja igual ou superior a
quarenta por cento do CGO, calculado conforme o art. 456, observado o enquadramento no tipo
11 - alvenaria, previsto no ⁄ 2¡ deste artigo.
⁄ 1… Pr�-fabricado ou pr�-moldado � o componente ou a parte de uma edifica��o, adquirido
pronto em estabelecimento comercial ou fabricado por antecipa��o em estabelecimento
industrial, para posterior instala��o ou montagem na obra.
⁄ 2… O percentual a ser aplicado sobre a tabela CUB para apura��o da remunera��o por
aferi��o indireta ser� sempre o correspondente ao tipo 11 (alvenaria).
⁄ 3… A remunera��o da m�o-de-obra contida em nota fiscal ou fatura relativas � fabrica��o ou �
montagem, realizada nas instala��es do fabricante, de pr�-fabricado ou de pr�-moldado, n�o
poder� ser aproveitada no c�lculo por aferi��o indireta da m�o-deobra.
⁄ 4¡ A edifica��o executada por empresa construtora, mediante empreitada total, com
fabrica��o, montagem e acabamento (instala��o el�trica, hidr�ulica, revestimento e outros
servi�os complementares), dever� ser regularizada pela pr�pria empresa construtora, para fins
de obten��o da CND.
⁄ 5¡ Nos casos em que o pr�-fabricado ou o pr�-moldado se resumir � estrutura, a obra dever�
ser enquadrada no tipo madeira ou mista, n�o se lhe aplicando o disposto neste artigo.
⁄ 6¡ Se a soma dos valores brutos das notas fiscais de aquisi��o do pr�-fabricado ou do pr�-
moldado e das notas fiscais de servi�os de instala��o ou de montagem n�o atingir o valor
correspondente ao percentual previsto no inciso II do caput, o enquadramento da obra observar�
o disposto nos arts. 451 a 457.
Art. 471. Para fins de apura��o do valor da m�o-de-obra por aferi��o indireta, ser� aproveitada a
remunera��o contida em nota fiscal, fatura ou recibo de presta��o de servi�os, relativa aos



servi�os de instala��o hidr�ulica, de instala��o el�trica e a outros servi�os complementares n�o-
relacionados com a fabrica��o ou com a montagem do pr�-fabricado ou do pr�-moldado, quando
realizados por empresa diversa daquela contratada para a fabrica��o ou para a montagem, ou
cuja execu��o tenha sido contratada de forma expressa, com discrimina��o dos servi�os e
respectivos pre�os, desde que atenda ao disposto no art. 461.
Subse��o II
Da Reforma, da Demoli��o e do Acr�scimo de çrea
Art. 472. No caso de reforma, de demoli��o ou de acr�scimo de �rea, dever� ser verificado se a
�rea original do im�vel est� regularizada perante o INSS.
⁄ 1¡ Considera-se obra regularizada, aquela:
I - j� averbada no Cart�rio de Registro de Im�veis;
II - para a qual j� foi emitida CND;
III - comprovadamente finalizada em per�odo decadencial.
⁄ 2¡ Tendo sido verificado que a �rea original do im�vel n�o est� regularizada, ser�o exigidas do
propriet�rio ou do respons�vel pela sua execu��o as contribui��es correspondentes a esta �rea,
al�m das referentes � reforma, � demoli��o ou ao acr�scimo.
Art. 473. No caso de reforma de im�vel o valor da remunera��o da m�o-de-obra dever� ser
apurado com base nos valores contidos nas notas fiscais, faturas ou recibos de presta��o de
servi�os e no contrato, conforme disciplinado nos arts. 441 e 442. .
⁄ 1¡ N�o tendo sido apresentadas as notas fiscais, faturas ou recibos, ou o contrato relativos �
presta��o de servi�os, a remunera��o da m�o-de-obra utilizada na reforma ser� apurada com
base na �rea reformada e sofrer� redu��o de sessenta e cinco por cento, observada a �rea
constru�da final do im�vel para efeito de enquadramento.
⁄ 2¡ A comprova��o da �rea objeto da reforma dar-se-� pelo habite-se, certid�o da prefeitura
municipal, planta ou projeto aprovados, termo de recebimento da obra, para obra contratada
com a Administra��o P�blica, laudo t�cnico de profissional habilitado pelo CREA, acompanhado
da Anota��o de Responsabilidade T�cnica (ART), ou em outro documento oficial expedido por
�rg�o competente.
⁄ 3¡ N�o havendo a comprova��o na forma do ⁄ 2… deste artigo, ser� considerada como �rea da
reforma a �rea total do im�vel.
Art. 474. No caso de demoli��o de im�vel, a remunera��o da m�o-de-obra ser� apurada com
base na �rea demolida e sofrer� redu��o de noventa por cento, observada a �rea constru�da
original do im�vel para efeito de enquadramento.
Art. 475. O acr�scimo de �rea em obra de constru��o civil j� regularizada no INSS ser�
enquadrado pela �rea total, assim considerada a �rea constru�da do im�vel com o acr�scimo,
apurando-se o montante da remunera��o da m�o-de-obra somente em rela��o � �rea
acrescida, observada, se for o caso, a aplica��o de redutores, previstos no art. 463.
⁄ 1¡ A obra realizada no mesmo terreno em que exista outra obra j� regularizada no INSS ser�
considerada como acr�scimo desta, mesmo que tenha autonomia em rela��o a ela, desde que
n�o tenha ocorrido o desmembramento.
⁄ 2¡ Para fins do disposto no ⁄ 1… deste artigo, considera-se terreno desmembrado aquele
separado em unidades aut�nomas junto ao �rg�o municipal competente e ao cart�rio de registro
imobili�rio.
Subse��o III
Constru��o Sem M�o-de-Obra Remunerada
Art. 476. Nenhuma contribui��o � devida � Previd�ncia Social em rela��o � obra de constru��o
civil que atenda �s seguintes condi��es:
I - o propriet�rio do im�vel ou dono da obra seja pessoa f�sica, n�o possua outro im�vel e a
constru��o seja:
a) residencial e unifamiliar;
b) com �rea total n�o superior a setenta metros quadrados;
c) destinada a uso pr�prio;
d) do tipo econ�mico ou popular;
e) executada sem m�o-de-obra remunerada.



II - n�o tenha ocorrido fato gerador da obriga��o previdenci�ria principal em raz�o de a obra ter
sido realizada por entidade beneficente ou religiosa por interm�dio de trabalho volunt�rio e
n�oremunerado, observado o disposto no art. 477;
III - a obra se destine a edifica��o de conjunto habitacional popular, definido no inciso XXVI do
art. 427, e n�o seja utilizada m�o-de-obra remunerada, observado que:
a) o acompanhamento e a supervis�o da execu��o do conjunto habitacional por parte de
profissionais especializados, na qualidade de engenheiro, arquiteto, assistente social ou mestre
de obras, mesmo que remunerado, n�o descaracterizar� a sua forma de execu��o, cabendo
apenas a comprova��o do recolhimento das contribui��es para a Previd�ncia Social e das
destinadas a outras entidades e fundos, incidentes sobre a remunera��o dos referidos
profissionais.
⁄ 1¡ Verificado o descumprimento de qualquer das condi��es previstas nos incisos I a III do
caput, tornam-se exig�veis as contribui��es relativas � remunera��o da m�o-de-obra empregada
na obra, de acordo com os crit�rios estabelecidos neste T�tulo, sem preju�zo das comina��es
legais cab�veis.
⁄ 2¡ O disposto neste artigo n�o se aplica aos incorporadores.
Art. 477. A regulariza��o de obra de entidade beneficente ou religiosa, executada sem a
utiliza��o de m�o-de-obra remunerada, dever� ser feita de acordo com a escritura��o cont�bil
devidamente formalizada.
⁄ 1… Para a regulariza��o da obra de constru��o civil, a entidade beneficente ou religiosa dever�
apresentar os documentos previstos nos incisos I, III, IV, V e no ⁄ 2¡, todos do art. 489, e os
documentos citados no ⁄ 2¡ deste artigo.
⁄ 2¡ Para comprovar a n�o-ocorr�ncia de fato gerador das contribui��es sociais, a entidade
beneficente ou religiosa dever� manter na obra Rela��o de Colaboradores, identificando o
endere�o e a matr�cula CEI da obra, e informando o nome, o n�mero do Registro Geral (RG), o
n�mero do CPF ou do NIT, o endere�o residencial completo e a fun��o exercida na obra, de
cada colaborador que tenha, voluntariamente e sem remunera��o, prestado servi�os na obra.
⁄ 3¡ A Rela��o de Colaboradores referida no ⁄ 2¡ deste artigo, cumprir�, perante a Previd�ncia
Social, as fun��es do termo de ades�o previsto na Lei n¡ 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, que
disp�e sobre o servi�o volunt�rio, devendo, ap�s o t�rmino da obra, permanecer arquivada pelo
prazo de dez anos, � disposi��o da fiscaliza��o do INSS.
⁄ 4¡ Constatada a utiliza��o de m�o-de-obra remunerada, ser�o devidas as contribui��es
sociais correspondentes � remunera��o desta m�o-de-obra.
Subse��o IV
Da Regulariza��o de Constru��o Parcial
Art. 478. Na regulariza��o de constru��o parcial, definida no inciso VIII do art. 427, efetuar-se-�
o enquadramento pela �rea total do projeto, submetida � aplica��o de redutores, quando for o
caso, apurando-se as contribui��es proporcionalmente � �rea j� constru�da, constante do habite-
se parcial, certid�o da prefeitura municipal, planta ou projeto aprovados, termo de recebimento
de obra, quando contratada com a Administra��o P�blica ou em outro documento oficial
expedido por �rg�o competente.
⁄ 1¡ Para fins do disposto neste artigo, observar-se-� o seguinte:
I - somente ser� aproveitada para convers�o em �rea regularizada, na forma dos arts. 459 a
462, a remunera��o da m�o-de-obra utilizada entre a data de in�cio da obra e a data de
expedi��o de um dos documentos referidos no caput;
II - a soma das �reas proporcionais regularizadas, calculadas na forma do inciso I deste
par�grafo, ser� deduzida da �rea efetivamente constru�da constante de um dos documentos
referidos no caput, obtendo-se a �rea proporcional a regularizar;
III - a �rea proporcional a regularizar ser� dividida pela �rea total do projeto, submetida, quando
for o caso, � aplica��o de redutores, e esse quociente ser� multiplicado pelo valor da
Remunera��o da M�o-de-obra Total (RMT), calculada para o CUB vigente na data do c�lculo e
com observ�ncia do disposto nos arts. 457 e 458, obtendo-se, assim, a remunera��o a
regularizar;
IV - sobre a remunera��o a regularizar ser�o aplicadas as al�quotas pertinentes ao c�lculo das
contribui��es sociais previdenci�rias e das destinadas a outras entidades e fundos, observado o
disposto no art. 466;



V - nas regulariza��es parciais subseq�entes, aplicar-se-� o disposto nos incisos I a IV deste
par�grafo, devendo ser tamb�m considerados, para fins de convers�o em �rea regularizada, os
recolhimentos porventura efetuados em decorr�ncia de aferi��es indiretas parciais anteriores;
VI - a cada regulariza��o parcial, dever� ser confrontada toda a obra j� realizada com todas as
remunera��es da m�o-de-obra utilizada na sua execu��o, desde o in�cio da obra at� a data do
�ltimo documento apresentado, dentre aqueles referidos no caput.
⁄ 2¡ Caso o somat�rio das �reas constantes dos documentos utilizados pelo sujeito passivo para
comprova��o das �reas parciais, mencionados no caput, for menor do que a �rea total do
projeto aprovado, a diferen�a ser� apurada juntamente com a �ltima regulariza��o, ao final da
obra.
⁄ 3¡ A comprova��o da �rea parcialmente conclu�da far-se-� com a apresenta��o de habite-se
parcial, certid�o da prefeitura municipal, planta ou projeto aprovados, termo de recebimento da
obra, quando contratada com a Administra��o P�blica ou outro documento oficial expedido por
�rg�o competente.
⁄ 4¡ A cada regulariza��o parcial, o respons�vel pela obra dever� apresentar todos os
documentos que serviram de base para apura��o das �reas anteriormente regularizadas e
respectiva certid�o atualizada do registro em Cart�rio de Registro de Im�veis em que constem
as averba��es j� realizadas.
⁄ 5… Aplica-se � regulariza��o parcial de obra de constru��o civil, o disposto no art. 491.
⁄ 6¡ A CND de obra parcial dever� mencionar apenas a �rea constante do documento
apresentado pelo sujeito passivo, devendo-se registrar no cadastro da obra a �rea total do
projeto e a �rea das CND parciais j� emitidas.
Subse��o V
Da Regulariza��o de Obra Inacabada
Art. 479. No caso de obra inacabada, dever� ser solicitado ao respons�vel pela sua
regulariza��o laudo de avalia��o t�cnica de profissional habilitado pelo CREA, acompanhado da
respectiva ART, no qual seja informado o percentual da constru��o j� realizada, em rela��o �
obra total, observando-se, quanto � matr�cula, o disposto no ⁄ 3… do art. 485.
⁄ 1¡ O percentual informado no laudo de avalia��o t�cnica ser� utilizado para determina��o da
�rea que constar� na CND de obra inacabada e que servir� de base para a apura��o da
remunera��o sobre a qual incidir�o as respectivas contribui��es, efetuando-se o enquadramento
de acordo com a �rea total do projeto, reduzida na forma prevista no art. 463, quando for o caso,
e apurando-se as contribui��es proporcionalmente � �rea correspondente � obra inacabada, na
forma do inciso III do ⁄ 1… do art. 478.
⁄ 2… Quando da conclus�o da obra ser� regularizada a �rea resultante da diferen�a entre a �rea
total do projeto, reduzida na forma prevista no art. 463, quando for o caso, e a da CND da obra
inacabada, efetuando-se o enquadramento pela �rea total do projeto, submetida � aplica��o de
redutores, tamb�m quando for o caso.
⁄ 3¡ Na CND de obra inacabada, ap�s o endere�o da obra, constar� a express�o Òobra
inacabadaÓ.
⁄ 4¡ A obra para a qual n�o foi emitida CND de obra inacabada, ao final da constru��o poder�
ser regularizada em nome do adquirente ou do propriet�rio do im�vel, e emitida a CND total da
obra ou por unidade adquirida, conforme o caso, desde que sejam recolhidas as contribui��es
correspondentes, apuradas com base na �rea total do im�vel, reduzida na forma prevista no art.
463.
Subse��o VI
Da Regulariza��o de Obra de Constru��o Civil Realizada Parcialmente em Per�odo Decadencial
Art. 480. Na regulariza��o de obra de constru��o civil, cuja execu��o tenha ocorrido parte em
per�odo decadencial e parte em per�odo n�o-decadencial, ser� feito o rateio da �rea total pelo
per�odo total de execu��o da obra, sendo devidas contribui��es sociais sobre a remunera��o de
m�o-de-obra correspondente � �rea executada em per�odo n�o-decadente, considerando-se,
para efeito de enquadramento, a �rea total do projeto, submetida quando for o caso, � aplica��o
de redutores, previstos no art. 463, observado o disposto no art. 496.
Par�grafo �nico. No c�lculo da remunera��o correspondente a �rea a regularizar relativa ao
per�odo n�o-decadencial, ser�o observados os seguintes procedimentos:



I - ser� calculada a remunera��o relativa a �rea a regularizar para o per�odo todo da obra, com
base na sistem�tica de c�lculo prevista no art. 465, utilizando-se, no c�lculo, a �rea total do
projeto, submetida, se for o caso, � aplica��o de redutores, bem como a �rea regularizada,
calculada na forma do inciso VII deste par�grafo;
II - a remunera��o relativa a �rea a regularizar para o per�odo todo da obra, calculada na forma
do inciso I deste par�grafo, ser� multiplicada pelo n�mero de meses do per�odo n�o-decadencial
(MND) e dividida pelo n�mero total de meses de execu��o da obra (NT), obtendo-se a
remunera��o a regularizar relativa ao per�odo n�odecadencial;
III - sobre a remunera��o correspondente a �rea a regularizar relativa ao per�odo n�o-
decadencial, calculada na forma do inciso II deste par�grafo, ser�o aplicadas as al�quotas para o
c�lculo das contribui��es sociais previdenci�rias e as destinadas a outras entidades e fundos;
IV - o n�mero de meses do per�odo n�o-decadencial (MND), a que se refere o inciso II deste
par�grafo, corresponder� ao n�mero de meses compreendidos entre o in�cio do per�odo n�o-
decadencial e o m�s de conclus�o da obra, inclusive;
V - o n�mero total de meses de execu��o da obra (NT), a que se refere o inciso II deste
par�grafo, corresponde � soma do n�mero de meses do per�odo n�o-decadencial (MND),
conforme definido no inciso IV deste par�grafo, com o n�mero de meses do per�odo decadencial
para os quais h� recolhimentos ou comprova��o de realiza��o de servi�os na obra;
VI - no c�lculo do n�mero total de meses de execu��o da obra (NT), a que se referem os incisos
II e V deste par�grafo, n�o ser�o considerados os meses do per�odo decadencial para os quais
n�o haja recolhimentos e nem comprova��o de realiza��o de servi�os na obra;
VII - os recolhimentos com vincula��o inequ�voca � obra, efetuados a partir da compet�ncia
mar�o de 1993, inclusive, ser�o convertidos em �rea regularizada, observando-se os crit�rios de
convers�o previstos nos arts. 459 a 462.
Subse��o VII
Da Regulariza��o de Obra por Cond�mino ou por Adquirente
Art. 481. O cond�mino adquirente de unidade imobili�ria de obra de constru��o civil incorporada
ou n�o-incorporada na forma da Lei n… 4.591, de 1964, poder� obter Certid�o Negativa de
D�bito (CND) no INSS, desde que responda pelas contribui��es devidas, relativas � sua
unidade, na forma do art. 483.
Art. 482. O adquirente de pr�dio ou de unidade imobili�ria de obra incorporada na forma da Lei
n… 4.591, de 1964, mesmo n�o sendo respons�vel pelas contribui��es sociais devidas pela
empresa construtora ou pelo incorporador, poder� regularizar o pr�dio ou a unidade adquirida,
em seu pr�prio nome, desde que responda pelo recolhimento das contribui��es devidas, de
acordo com o disposto no art. 483.
Art. 483. Para fins do disposto nos arts. 481 e 482, o adquirente de unidade imobili�ria ou o
cond�mino dever� apresentar documentos que demonstrem a �rea total da edifica��o e a fra��o
ideal correspondente � sua unidade.
⁄ 1¡ A comprova��o de que trata o caput ser� feita por meio da apresenta��o de habite-se,
certid�o da prefeitura municipal, planta ou projeto aprovados, escritura lavrada em cart�rio,
memorial descritivo devidamente registrado, contrato de compra e venda da unidade, conven��o
de condom�nio ou outro documento oficial expedido por �rg�o competente.
⁄ 2¡ Para fins da regulariza��o prevista nesta Se��o e recolhimento das respectivas
contribui��es, dever� ser aberta matr�cula CEI sob responsabilidade de pessoa f�sica, em nome
do cond�mino ou do adquirente, constando no cadastro da obra a �rea a ser regularizada, a
identifica��o espec�fica da unidade e o endere�o da obra.
⁄ 3¡ A obra ou a unidade a ser regularizada na forma desta Se��o ser� enquadrada de acordo
com a �rea total do projeto, submetida, quando for o caso, � aplica��o de redutores previstos no
art. 463, sendo que a remunera��o relativa � unidade a regularizar ser� obtida:
I - quando n�o existirem recolhimentos relativos � obra, cuja correspondente remunera��o seja
pass�vel de convers�o em �rea regularizada, pelo produto da multiplica��o da respectiva fra��o
ideal pela Remunera��o da M�o-de-obra Total (RMT), definida no art. 457;
II - quando existirem recolhimentos relativos � obra, cuja correspondente remunera��o seja
pass�vel de convers�o em �rea regularizada, pelo produto da multiplica��o da respectiva fra��o
ideal pela remunera��o relativa a �rea total a regularizar, calculada na forma do art. 465,



submetida, quando for o caso, � aplica��o de redutores previstos no art. 463, observado o
disposto no ⁄ 4… deste artigo.
⁄ 4¡ Na regulariza��o de unidade aut�noma por cond�mino ser�o aproveitadas, para a apura��o
da base de c�lculo, as remunera��es correspondentes aos recolhimentos efetuados pelo
construtor ou pelo incorporador, n�o podendo ser deduzidas das contribui��es apuradas para
um cond�mino ou adquirente os recolhimentos efetuados por outro cond�mino ou por outro
adquirente.
⁄ 5¡ Para fins do disposto no ⁄ 4¡ deste artigo, somente ser�o aproveitados os recolhimentos
que constarem na conta corrente da matr�cula CEI original da obra at� a emiss�o da primeira
CND de regulariza��o de unidade individual que porventura tenha sido expedida na mesma
matr�cula, excluindo-se o recolhimento efetuado a t�tulo de complementa��o para a expedi��o
desta primeira CND.
⁄ 6… Ap�s o recolhimento das contribui��es aferidas indiretamente e a emiss�o da respectiva
CND, ser� efetuado o encerramento da matr�cula aberta na forma do ⁄ 2… deste artigo.
⁄ 7… O disposto neste artigo tamb�m se aplica � regulariza��o de edifica��es aut�nomas
pertencentes a pessoas f�sicas, em que a unidade superior utiliza, no todo ou em parte, a laje da
cobertura da unidade inferior, cuja aquisi��o seja comprovada por escritura p�blica.
⁄ 8¡ A regulariza��o prevista neste artigo ser� efetuada na APS circunscricionante do local da
obra.
Art. 484. O cond�mino ou adquirente de obra inacabada que retomar a execu��o da obra,
dever� providenciar a obten��o de CND de obra inacabada, na forma prevista no art. 479, na
APS da localiza��o da obra ou da circunscri��o do estabelecimento centralizador do construtor
ou do incorporador, e a emiss�o de nova matr�cula em nome do novo respons�vel pela obra ou
da empresa construtora porventura contratada por empreitada total para finalizar a obra.
Par�grafo �nico. Para a regulariza��o da obra prevista no caput, o enquadramento ser�
efetuado com base na �rea total do projeto, submetida � aplica��o de redutores previstos no art.
463, quando for o caso, observados os procedimentos contidos nos ⁄⁄ 2… e 4… do art. 479.
Subse��o VIII
Da Regulariza��o de Obra em que Houve Rescis�o de Contrato
Art. 485. Havendo rescis�o de contrato de empreitada total, a construtora respons�vel pela obra
dever� regularizar no INSS a �rea j� constru�da, observado o disposto nos arts. 478 e 479.
⁄ 1… Para a continua��o de obra inacabada, ainda que parte esteja devidamente regularizada,
ser� mantida a mesma matr�cula, desde que o respons�vel seja o mesmo.
⁄ 2… O contrato entre o propriet�rio do im�vel, o dono da obra ou o incorporador e uma outra
construtora, com o objetivo de finalizar a obra, ser� considerado de empreitada parcial,
observado o disposto nos ⁄⁄ 3… e 4… deste artigo.
⁄ 3… Tendo sido emitida a CND de obra parcial ou a CND de obra inacabada, o contrato com
empresa construtora para finalizar a obra incompleta poder� ser considerado de empreitada total
se a empresa construtora matricular em seu nome a �rea da obra a ser finalizada.
⁄ 4… Caso a empreitada parcial seja caracterizada, dever� ser emitida nova matr�cula em nome
do propriet�rio do im�vel, dono da obra ou incorporador.
⁄ 5… Inexistindo CND de obra parcial ou CND de obra inacabada que demonstre a �rea
constru�da pela primeira construtora, a regulariza��o da �rea total da obra, para fins de obten��o
da CND respectiva, ser� efetuada pelo propriet�rio do im�vel, pelo dono da obra ou pelo
incorporador, observando-se o seguinte:
I - o propriet�rio do im�vel, o dono da obra ou o incorporador dever� solicitar a emiss�o de
matr�cula em seu nome, independentemente de a primeira construtora ter ou n�o matriculado a
obra, na qual ser� mencionada a matr�cula anterior, se houver;
II - as contribui��es devidas ser�o apuradas com base na escritura��o cont�bil regular do
propriet�rio do im�vel, do dono da obra ou do incorporador;
III - inexistindo escritura��o cont�bil regular, as contribui��es devidas ser�o apuradas por
aferi��o indireta, aproveitando-se os recolhimentos anteriormente efetuados com vincula��o
inequ�voca � obra, conforme disposto nos arts. 460 a 465.
CAPŒTULO V
DOS PROCEDIMENTOS FISCAIS
Se��o ònica



Da Auditoria na Constru��o Civil pela An�lise dos Documentos Cont�beis
Art. 486. A obra ou o servi�o de constru��o civil, de responsabilidade de pessoa jur�dica, dever�
ser auditada com base na escritura��o cont�bil, observado o disposto nos arts. 433 e 435, e na
documenta��o relativa � obra ou ao servi�o.
Par�grafo �nico. Os livros Di�rio e Raz�o, com os lan�amentos relativos � obra, ser�o exigidos
pela fiscaliza��o ap�s noventa dias contados da ocorr�ncia dos fatos geradores.
Art. 487. A base de c�lculo para as contribui��es sociais relativas � m�o-de-obra utilizada na
execu��o de obra ou de servi�os de constru��o civil ser� aferida indiretamente, com fundamento
nos ⁄⁄ 3…, 4¡ e 6¡ do art. 33 da Lei n¡ 8.212, de 1991, quando ocorrer uma das seguintes
situa��es:
I - quando a empresa estiver desobrigada da apresenta��o de escritura��o cont�bil;
II - quando n�o houver apresenta��o de escritura��o cont�bil no prazo fixado no ⁄ 6… do art. 65;
III - quando a contabilidade n�o espelhar a realidade econ�mico-financeira da empresa por
omiss�o de qualquer lan�amento cont�bil ou por n�o registrar o movimento real da remunera��o
dos segurados a seu servi�o, do faturamento ou do lucro;
IV - quando houver sonega��o ou recusa, pelo respons�vel, de apresenta��o de qualquer
documento ou informa��o de interesse do INSS;
V - quando os documentos ou informa��es de interesse do INSS forem apresentados de forma
deficiente.
⁄ 1… Nas situa��es previstas no caput , a base de c�lculo aferida indiretamente ser� obtida:
I - mediante a aplica��o dos percentuais previstos nos arts. 441, 619 e 623, sobre o valor da
nota fiscal, fatura ou recibo de presta��o de servi�os ou sobre o valor total do contrato de
empreitada ou de subempreitada;
II - pela aferi��o do valor da m�o-de-obra empregada, proporcional � �rea constru�da e ao
padr�o em rela��o � obra de responsabilidade da empresa, nas edifica��es prediais;
III - por outra forma julgada apropriada, com base em contratos, informa��es prestadas aos
contratantes em licita��o, publica��es especializadas ou em outros elementos vinculados �
obra, quando n�o for poss�vel a aplica��o dos procedimentos previstos nos incisos I e II.
⁄ 2¡ Na contrata��o de servi�os mediante cess�o de m�o-deobra ou empreitada total ou parcial,
at� janeiro de 1999, aplicar-se-� a responsabilidade solid�ria, na forma da Se��o III do Cap�tulo
X do T�tulo II, em rela��o �s contribui��es incidentes sobre a base de c�lculo apurada na forma
deste artigo, deduzidas as contribui��es j� recolhidas, se existirem.
⁄ 3¡ Na contrata��o de empreitada total a partir de fevereiro de 1999, n�o tendo o contratante
usado da faculdade da reten��o prevista no art. 200, aplicar-se-� a responsabilidade solid�ria
em rela��o �s contribui��es incidentes sobre a base de c�lculo apurada na forma deste artigo,
deduzidas as contribui��es j� recolhidas, se existirem.
Art. 488. Na regulariza��o de obra de constru��o civil, em que a remunera��o da m�o-de-obra
utilizada foi apurada com base na �rea constru�da e no padr�o da obra ou com base na
presta��o de servi�os contida em nota fiscal, fatura ou recibo de presta��o de servi�os, se
constatada a contrata��o de subempreiteiras, dever�o ser constitu�dos os cr�ditos das
contribui��es sociais correspondentes, em lan�amentos distintos, conforme a sua natureza.
⁄ 1¡ Os cr�ditos referidos no caput ser�o constitu�dos da seguinte forma:
I - contribui��es referentes a aferi��o da m�o-de-obra total;
II - contribui��es referentes a remunera��o da m�o-de-obra pr�pria da empresa fiscalizada;
III - contribui��es apuradas por responsabilidade solid�ria;
IV - reten��o.
⁄ 2¡ No lan�amento da base de c�lculo da aferi��o indireta prevista no inciso I, ser�o deduzidos
os lan�amentos das bases de c�lculo previstos nos incisos II, III e IV, todos do ⁄ 1… deste artigo,
compet�ncia por compet�ncia, observados os crit�rios de convers�o previstos neste T�tulo.
⁄ 3¡ No lan�amento por responsabilidade solid�ria, de que trata o inciso III do ⁄ 1¡ deste artigo,
n�o ser�o cobradas as contribui��es devidas a outras entidades e fundos, as quais dever�o ser
cobradas diretamente da empresa contratada.
CAPŒTULO VI
DA REGULARIZA�ÌO DE OBRA DE CONSTRU�ÌO CIVIL
Se��o I
Da Documenta��o



Art. 489. Compete ao respons�vel ou ao interessado pela regulariza��o da obra no INSS, a
apresenta��o dos seguintes documentos, conforme o caso:
I - Declara��o e Informa��o Sobre Obra (DISO), conforme modelo previsto no Anexo XVI,
devidamente preenchida e assinada pelo respons�vel pela obra ou representante legal da
empresa, em duas vias, destinadas a APS e ao declarante;
II - planilha com rela��o de prestadores de servi�os assinada pelos respons�veis pela empresa,
em duas vias, conforme o modelo do Anexo XVIII;
III - alvar� de concess�o de licen�a para constru��o ou projeto aprovado pela prefeitura
municipal, este quando exigido pela prefeitura ou, na hip�tese de obra contratada com a
Administra��o P�blica, n�o-sujeita � fiscaliza��o municipal, o contrato e a ordem de servi�o ou a
autoriza��o para o in�cio de execu��o da obra;
IV - habite-se ou certid�o da prefeitura municipal ou projeto aprovado ou, na hip�tese de obra
contratada com a administra��o p�blica, termo de recebimento da obra ou outro documento
oficial expedido por �rg�o competente, para fins de verifica��o da �rea a regularizar;
V - quando houver m�o-de-obra pr�pria, documento de arrecada��o comprovando o
recolhimento de contribui��es sociais previdenci�rias e das destinadas a outras entidades e
fundos, com vincula��o inequ�voca � matr�cula CEI da obra e, a partir de janeiro de 1999,
tamb�m a respectiva GFIP espec�fica identificada com a matr�cula CEI da obra e, quando n�o
houver m�o-de-obra pr�pria, a GFIP com declara��o de aus�ncia de fato gerador;
VI - at� janeiro de 1999, a nota fiscal, a fatura ou o recibo de presta��o de servi�os emitido por
empreiteira ou subempreiteira que tiverem sido contratadas, com vincula��o inequ�voca � obra,
acompanhado da c�pia do respectivo documento de arrecada��o com vincula��o inequ�voca �
matr�cula CEI da obra;
VII - a partir de fevereiro de 1999, a nota fiscal, a fatura ou o recibo de presta��o de servi�os
emitidos por empreiteira ou subempreiteira que tiverem sido contratadas, com vincula��o
inequ�voca � obra, com o destaque da reten��o de onze por cento do valor da nota fiscal, fatura
ou recibo de presta��o de servi�os e, tamb�m, a partir de 1¡ de outubro de 2002, a GFIP
espec�fica para o tomador matr�cula CEI da obra;
VIII - a partir de mar�o de 2000, a nota fiscal ou a fatura relativa aos servi�os prestados por
cooperados intermediados por cooperativa de trabalho, que, de forma inequ�voca, esteja
vinculada � obra e a GFIP do respons�vel pela obra para o tomador matr�cula CEI da referida
obra, na qual foi declarado o valor pago � cooperativa de trabalho, observado o disposto no
inciso II art. 462.
⁄ 1¡ O respons�vel pessoa f�sica, al�m dos documentos previstos nos incisos I a VIII do caput,
conforme o caso, dever� apresentar documento de identifica��o, o seu CPF e um comprovante
de resid�ncia.
⁄ 2¡ O respons�vel pessoa jur�dica, al�m dos documentos previstos nos incisos I a VIII do caput,
conforme o caso, dever� apresentar:
I - contrato social original de constitui��o da empresa ou c�pia autenticada, para comprova��o
das assinaturas dos respons�veis legais constantes da DISO e, no caso de sociedade an�nima,
de sociedade civil ou de cooperativa, apresentar tamb�m a ata de elei��o dos diretores e c�pia
dos respectivos documentos de identidade;
II - c�pia do �ltimo balan�o patrimonial acompanhado de declara��o, sob as penas da lei,
firmada pelo representante legal e pelo contador respons�vel com identifica��o de seu registro
no Conselho Regional de Contabilidade (CRC), de que a empresa possui escritura��o cont�bil
regular, ou livro Di�rio, devidamente formalizado, do per�odo de execu��o da obra e respectivo
Raz�o, observado o lapso de noventa dias previsto no ⁄ 13 do art. 225 do RPS, bem como as
c�pias dos Termos de Abertura e de Encerramento do Di�rio.
⁄ 3¡ As informa��es prestadas na DISO s�o de inteira responsabilidade do propriet�rio do
im�vel, incorporador ou dono da obra, que responder� civil e penalmente pelas declara��es que
fornecer.
⁄ 4… A DISO e a planilha prevista no inciso II do caput, dever�o ser encaminhados ao Servi�o ou
� Se��o de Fiscaliza��o quando:
I - n�o se efetivar o recolhimento das contribui��es devidas aferidas no ARO;
II - se referir a pessoa jur�dica cuja CND foi emitida com base no disposto no art. 487.



⁄ 5… A falta dos documentos previstos nos incisos III e IV do caput, pode ser suprida por outro
documento capaz de comprovar a veracidade das informa��es prestadas na DISO em rela��o �
�rea da obra ou �s datas de in�cio e de t�rmino, tais como o contrato, as notas fiscais ou faturas
de presta��o de servi�os, a Anota��o de Responsabilidade T�cnica (ART).
⁄ 6… Dever�o ser devolvidos ao sujeito passivo os documentos relacionados nos incisos III a VIII
do caput bem como os dos ⁄⁄ 1¡ e 2¡ deste artigo, exceto as c�pias e a declara��o de
exist�ncia de contabilidade, ap�s a confer�ncia das informa��es contidas nos documentos
referidos nos incisos I e II do caput.
⁄ 7¡ A CND ou a CPD-EN relativa � demoli��o, � reforma ou ao acr�scimo dever� especificar
apenas a �rea objeto da demoli��o, da reforma ou do acr�scimo, em conformidade com o
projeto da obra, com o habite-se, certid�o da prefeitura municipal, planta ou projeto aprovados,
termo de recebimento da obra, quando contratada com a Administra��o P�blica ou outro
documento oficial expedido por �rg�o competente.
⁄ 8¡ Somente poder� ser emitida CND ou CPD-EN contendo, al�m das �reas mencionadas no ⁄
7… deste artigo, a �rea original da constru��o, para a qual ainda n�o tenha sido emitida certid�o,
se o interessado na CND ou na CPD-EN fizer prova de que aquela �rea encontra-se
regularizada.
⁄ 9¡ Se o projeto envolver apenas reforma e se a apura��o da remunera��o for efetuada com
base no valor de contratos e notas fiscais, e n�o com base na �rea da reforma, a CND ou a
CPD-EN ser� emitida pela APS, com a identifica��o da matr�cula da obra, para quaisquer das
finalidades previstas na Lei n… 8.212, de 1991.
⁄ 10. � dispensada a apresenta��o de CND ou de CPD-EM para fins de averba��o do im�vel
residencial unifamiliar do tipo econ�mico, constru�do sem m�o-de-obra remunerada, bastando
ser apresentada, no cart�rio de registro de im�vel, a declara��o, sob as penas da lei, assinada
pelo propriet�rio ou dono da obra pessoa f�sica, de que ele e o im�vel atendem �s condi��es
previstas no inciso I do art. 476.
⁄ 11. No caso de obra realizada por empresas em cons�rcio, contratadas por empreitada total,
cada consorciada dever� apresentar os documentos solicitados neste artigo, na APS
circunscricionante do seu estabelecimento centralizador, sendo que a empresa l�der, para fins do
disposto no art. 491, dever� apresentar toda a documenta��o relativa � sua participa��o na
obra, bem como toda documenta��o das demais consorciadas.
Art. 490. Para fins de expedi��o de Certid�o Negativa de D�bito (CND) de obra de constru��o
civil realizada na forma do inciso III do art. 476, exigir-se-� a apresenta��o de todos os
elementos do projeto, com as especifica��es da forma de execu��o da obra do conjunto
habitacional pelo sistema de mutir�o.
Se��o II
Libera��o de CND sem Exame da Contabilidade
Art. 491. A CND ou a CPD-EN de obra de constru��o civil, sob responsabilidade de pessoa
jur�dica, que tenha cumprido o disposto no inciso II do ⁄ 2. do art. 489, ser� liberada sem exame
dos livros cont�beis, se a empresa cumprir, exclusivamente em rela��o � esta obra, os
requisitos previstos no art. 544, al�m de apresentar:
I - no caso de edifica��es prediais, �rea regularizada, obtida na forma prevista no Cap�tulo IV
deste T�tulo, correspondente a, no m�nimo, setenta por cento da �rea total do im�vel, observada
a aplica��o de redutores, previstos no art. 463, quando for o caso;
II - nos demais tipos de obras sujeitas a matr�cula, remunera��o dos segurados contida em GFIP
ou em documento de arrecada��o espec�fico, com vincula��o inequ�voca � obra,
correspondente a, no m�nimo, setenta por cento do valor da remunera��o contida em nota fiscal
de servi�o ou contrato, apurada de acordo com o disposto na Se��o I do Cap�tulo III deste
T�tulo.
⁄ 1¡ Para efeito do inciso II do caput, ser�o consideradas as remunera��es citadas nos arts. 460
a 462, sem convers�o em �rea.
⁄ 2… Quando o percentual m�nimo previsto nos incisos I e II do caput n�o for atingido, a CND ou
a CPD-EN ser� liberada:
I - de imediato, mediante o recolhimento, conforme o caso, integral das contribui��es sociais
previdenci�rias e das destinadas a outras entidades e fundos, apuradas por aferi��o nos termos



dos arts. 441, 442, 618, 619, 621 e 622 ou nos termos do Cap�tulo IV deste T�tulo, desde que
solicitada pelo respons�vel pela regulariza��o da obra;
II - ap�s Auditoria-Fiscal espec�fica da obra, se realizada em at� dez dias;
III - se n�o-cumpridos os procedimentos previstos nos incisos I e II, no prazo estabelecido no art.
582, hip�tese em que dever� ser remetida a DISO para o Servi�o ou Se��o de Fiscaliza��o da
Ger�ncia-Executiva para o planejamento da a��o fiscal.
⁄ 3… Independentemente da expedi��o da CND, fica ressalvado ao INSS o direito de cobrar
qualquer import�ncia que venha a ser considerada devida em futura Auditoria-Fiscal.
⁄ 4¡ A inobserv�ncia do disposto no ⁄ 11 do art. 489 implicar� indeferimento do pedido de CND
ou CPD-EN relativa � obra realizada pelo cons�rcio.
Art. 492. Quando a empresa n�o apresentar escritura��o cont�bil no momento da regulariza��o,
a CND ser� liberada mediante o recolhimento integral das contribui��es sociais previdenci�rias e
das destinadas a outras entidades e fundos, apuradas por aferi��o nos termos dos arts. 441,
442, 618, 619, 622 e 623, ou nos termos do Cap�tulo IV deste T�tulo, conforme o caso, desde
que solicitada pelo respons�vel pela regulariza��o da obra, observado o disposto no art. 489.
Art. 493. A CND ou a CPD-EN para fins de averba��o de obra de constru��o civil poder� ser
renovada de of�cio com base em documento anteriormente concedido, caso o sujeito passivo
n�o tenha conseguido utiliz�-la no prazo de sua validade legal.
Art. 494. A Auditoria-Fiscal e a expedi��o da CND ou da CPD-EN s�o da compet�ncia da
Ger�ncia-Executiva circunscricionante do estabelecimento centralizador do respons�vel pela
matr�cula.
Art. 495. A CND de obra de entidade beneficente ou religiosa, executada sem a utiliza��o de
m�o-de-obra remunerada, ser� emitida desde que atendidos os requisitos previstos no art. 477.
Se��o III
Da Decad�ncia na Constru��o Civil
Art. 496. O direito da Previd�ncia Social apurar e constituir seus cr�ditos extingue-se ap�s dez
anos, contados a partir do primeiro dia do exerc�cio seguinte �quele em que o cr�dito poderia ter
sido constitu�do.
⁄ 1¡ Cabe ao interessado a comprova��o da realiza��o de parte da obra ou da sua total
conclus�o em per�odo abrangido pela decad�ncia.
⁄ 2¡ Servir� para comprovar a realiza��o da obra em per�odo decadencial, e apenas para o m�s
ou os meses a que se referir, um dos seguintes documentos, contanto que tenha vincula��o
inequ�voca � obra e seja contempor�neo do fato a comprovar:
I - comprovante de recolhimento de contribui��es sociais na matr�cula CEI da obra;
II - notas fiscais de presta��o de servi�os;
III - recibos de pagamento a trabalhadores;
IV - comprovante de liga��o de �gua ou de luz;
V - notas fiscais de compra de cimento nas quais conste o endere�o da obra como local de
entrega;
VI - ordem de servi�o ou autoriza��o para o in�cio da obra, quando contratada com �rg�o
p�blico;
VII - alvar� de concess�o de licen�a para constru��o.
⁄ 3¡ A comprova��o do t�rmino da obra em per�odo decadencial dar-se-� com a apresenta��o
de habite-se, certid�o de conclus�o de obra (CCO) ou um dos respectivos comprovantes de
pagamento de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) ou de certid�o de lan�amento
tribut�rio contendo o hist�rico do respectivo IPTU ou um dos seguintes documentos:
I - auto de regulariza��o, auto de conclus�o, auto de conserva��o ou certid�o expedida pela
prefeitura municipal que se reporte ao cadastro imobili�rio da �poca ou registro equivalente,
lan�ados em per�odo abrangido pela decad�ncia, em que conste a �rea constru�da, pass�vel de
verifica��o pelo INSS;
II - termo de recebimento de obra, no caso de contrata��o com �rg�o p�blico, lavrado em
per�odo decadencial;
III - escritura de compra e venda do im�vel, em que conste a sua �rea, lavrada em per�odo
decadencial.
⁄ 4¡ A comprova��o de que trata o ⁄ 3… deste artigo, dar-se-� tamb�m com a apresenta��o de,
no m�nimo, tr�s dos seguintes documentos:



I - correspond�ncia banc�ria para o endere�o da edifica��o, emitida em per�odo decadencial;
II - contas de telefone ou de luz, de unidades situadas no �ltimo pavimento, emitidas em per�odo
decadencial;
III - declara��o de Imposto sobre a Renda comprovadamente entregue em �poca pr�pria �
Secretaria da Receita Federal, relativa a exerc�cio pertinente a per�odo decadencial, na qual
conste a discrimina��o do im�vel, com endere�o e �rea;
IV - vistoria do corpo de bombeiros, na qual conste a �rea do im�vel, expedida em per�odo
decadencial;
V - planta aerofotogram�trica do per�odo abrangido pela decad�ncia, acompanhada de laudo
t�cnico constando a �rea do im�vel e a respectiva Anota��o de Responsabilidade T�cnica
(ART).
⁄ 5¡ As c�pias dos documentos que comprovam a decad�ncia dever�o ser anexadas � DISO.
CAPŒTULO VII
DAS DISPOSI�˝ES ESPECIAIS
Art. 497. O munic�pio, por interm�dio de seu �rg�o competente, dever� fornecer ao INSS,
mensalmente, at� o dia dez do m�s seguinte, a rela��o dos alvar�s, dos habite-se ou dos
certificados de conclus�o de obra (CCO) expedidos no m�s, por disposi��o expressa no art. 50
da Lei n… 8.212, de 1991.
Par�grafo �nico. A rela��o mensal de que trata o caput ser� apresentada em arquivo digital e
atender� aos crit�rios estabelecidos pela Diretoria da Receita Previdenci�ria do INSS.
Art. 498. Compete � Ger�ncia-Executiva disciplinar as provid�ncias a serem tomadas em
rela��o aos alvar�s de licen�a para constru��o e habite-se ou certificados de conclus�o de obra
(CCO), encaminhados pelo munic�pio ao INSS, a fim de promover a regulariza��o das
respectivas obras.
⁄ 1¡ Para fins de controle do decurso do prazo decadencial, a APS far� o monitoramento das
obras matriculadas, dos alvar�s de licen�a para constru��o, dos habite-se ou dos certificados de
conclus�o de obra (CCO), mediante convoca��o dos respectivos propriet�rios para regularizar a
obra ou comprovar que a mesma ainda n�o foi conclu�da.
⁄ 2¡ Comprovada a conclus�o da obra por qualquer meio, ser� concedido ao propriet�rio ou
dono da obra prazo n�o superior a noventa dias para que a regularize.
⁄ 3¡ N�o ocorrendo a regulariza��o no prazo previsto no ⁄ 2… deste artigo, o INSS emitir� a
DISO e o ARO, de of�cio, e adotar� as provid�ncias necess�rias para a cobran�a das
contribui��es relativas � obra.
Art. 499. Ap�s a regulariza��o da obra de pessoa f�sica, a APS providenciar� o encerramento de
atividade no cadastro de obras, no prazo m�ximo de noventa dias, desde que tenham sido
confirmados os recolhimentos pelo INSS.
Art. 500. De acordo com a Lei n … 9.317, de 1996, � vedada a op��o pelo Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribui��es das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
(SIMPLES), entre outras, para a pessoa jur�dica que realize opera��es relativas � loca��o de
m�o-de-obra ou que se dedique � incorpora��o de im�veis ou � execu��o de obras de
constru��o civil, compreendendo a empresa construtora, a empreiteira e a subempreiteira.
Art. 501. A pessoa jur�dica optante pelo SIMPLES, a associa��o desportiva que mant�m equipe
de futebol profissional, a agroind�stria e o produtor rural, que executarem obra de constru��o
civil destinada a uso pr�prio, em raz�o da substitui��o de contribui��es sociais que lhes �
peculiar em virtude de lei, n�o est�o sujeitas �s contribui��es previstas no art. 22 da Lei n…
8.212, de 1991, bem como �s destinadas a outras entidades e fundos, incidentes sobre a
remunera��o da m�o-de-obra por ela diretamente contratada.
Par�grafo �nico. Em rela��o � agroindustria e ao produtor rural aplica-se o disposto no caput
somente em rela��o �s contribui��es previstas nos incisos I e II do art. 22 da Lei n… 8.212, de
1991.
Art. 502. Constatada a exist�ncia de decis�o judicial que determine a n�o-reten��o a que se
refere o art. 31 da Lei n… 8.212, de 1991, ser� aplicada a responsabilidade solid�ria, observado o
disposto no art. 186.
TŒTULO VI
DO RECOLHIMENTO E REGULARIDADE DAS CONTRIBUI�˝ES E DA ARRECADA�ÌO
BANCçRIA



CAPŒTULO I
DO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI�˝ES NA REDE ARRECADADORA
Se��o I
Do Documento de Arrecada��o
Art. 503. As contribui��es arrecadadas pelo INSS, destinadas � Previd�ncia Social e a outras
entidades ou fundos, com os quais n�o haja conv�nio para pagamento direto, dever�o ser
recolhidas por meio de documento de arrecada��o da Previd�ncia Social, em meio papel ou em
meio eletr�nico.
Se��o II
Do Preenchimento do Documento de Arrecada��o
Art. 504. No documento de arrecada��o dever�o ser prestadas as seguintes informa��es:
I - identifica��o do sujeito passivo, pelo preenchimento do campo ÒidentificadorÓ, no qual dever�
ser informado o CNPJ ou o CEI para empresa ou equiparadas e o NIT, na forma prevista no art.
24, para segurados empregado dom�stico, contribuinte individual, segurado especial ou
facultativo;
II - c�digo de pagamento, que identifica a natureza do pagamento que est� sendo efetuado, cuja
rela��o e respectivas descri��es encontram-se no Anexo I;
III - compet�ncia, com dois d�gitos para o m�s e quatro d�gitos para o ano;
IV - valor do INSS, que corresponde ao valor total das contribui��es devidas � Previd�ncia
Social a ser recolhido na compet�ncia, efetuando-se as compensa��es e as dedu��es admitidas
pela legisla��o em vigor, em valores atualizados na forma do art. 230;
V - valor de outras entidades, que corresponde ao valor total das contribui��es a serem
recolhidas para outras entidades e fundos, com os quais a empresa n�o mantenha conv�nio,
calculado mediante aplica��o de al�quota definida em raz�o da atividade da empresa, prevista
no Anexo II;
VI - atualiza��o monet�ria, juros e multa, que correspondem ao somat�rio de atualiza��o
monet�ria, se houver, multa e juros de mora devidos em decorr�ncia de recolhimento ap�s o
prazo de vencimento, calculados sobre o somat�rio dos valores mencionados nos incisos IV e V
deste artigo;
VII - total, que corresponde ao somat�rio das import�ncias a serem recolhidas.
Par�grafo �nico. Dever�, obrigatoriamente, ser utilizado documento de arrecada��o distinto, por:
I - estabelecimento da empresa identificado por CNPJ ou por matr�cula CEI espec�fica;
II - obra de constru��o civil identificada por matr�cula CEI;
III - c�digo que identifica a natureza do pagamento da empresa, conforme rela��o constante do
Anexo I;
IV - compet�ncia de recolhimento, ressalvado o recolhimento trimestral a ser efetuado na forma
do art. 505.
Se��o III
Do Recolhimento Trimestral
Art. 505. � facultada a op��o pelo recolhimento trimestral da contribui��o social previdenci�ria
ao empregador dom�stico, aos segurados contribuinte individual, segurado especial e
facultativo, cujos sal�rios-de-contribui��o correspondam ao valor de um sal�rio m�nimo.
⁄ 1… Para o recolhimento trimestral, dever�o ser registrados, no campo Òcompet�nciaÓ do
documento de arrecada��o, o �ltimo m�s do respectivo trimestre civil e o ano a que se referir,
independentemente de serem uma, duas ou tr�s compet�ncias, indicando-se:
I - tr�s, correspondente a compet�ncia mar�o, para o trimestre civil compreendendo os meses
de janeiro, fevereiro e mar�o;
II - seis, correspondente a compet�ncia junho, para o trimestre civil compreendendo os meses
de abril, maio e junho;
III - nove, correspondente a compet�ncia setembro, para o trimestre civil compreendendo os
meses de julho, agosto e setembro;
IV - doze, correspondente a compet�ncia dezembro, para o trimestre civil compreendendo os
meses de outubro, novembro e dezembro.
⁄ 2… A data de vencimento para recolhimento da contribui��o trimestral � o dia quinze do m�s
seguinte ao do encerramento de cada trimestre civil, prorrogando-se para o primeiro dia �til
subseq�ente, quando n�o houver expediente banc�rio no dia quinze.



⁄ 3… Aplica-se o disposto no caput, quando o sal�rio-decontribui��o do empregado dom�stico for
inferior ao sal�rio m�nimo
por motivo de fracionamento da remunera��o em raz�o de gozo de
benef�cio, de admiss�o, de dispensa ou de carga hor�ria constante do
contrato de trabalho.
⁄ 4… No recolhimento de contribui��es em atraso, incidir�o
os juros e a multa de mora a partir do primeiro dia �til subseq�ente
ao do vencimento do trimestre civil.
⁄ 5… A contribui��o relativa ao segurado empregado dom�stico,
incidente sobre o d�cimo-terceiro sal�rio, dever� ser recolhida
at� o dia vinte de dezembro, em documento de arrecada��o
espec�fico, identificado com a Òcompet�ncia trezeÓ e o ano a que se
referir.
⁄ 6… O segurado facultativo, ap�s a inscri��o, poder� optar
pelo recolhimento trimestral, observado o disposto no ⁄ 3… do art. 28
e art. 330, todos do RPS.
⁄ 7… Quando a inscri��o ocorrer no curso do trimestre civil,
� permitido o recolhimento na forma do caput, para a segunda e a
terceira compet�ncias do trimestre.
Se��o IV
Valor M�nimo para Recolhimento
Art. 506. � vedado o recolhimento, em documento de arrecada��o,
de valor inferior ao m�nimo estabelecido pelo INSS em ato
normativo.
⁄ 1… Se o valor a recolher na compet�ncia for inferior ao
valor m�nimo estabelecido pelo INSS para recolhimento em documento
de arrecada��o, este dever� ser adicionado ao devido na compet�ncia
seguinte e assim sucessivamente, at� atingir o valor m�nimo
permitido para recolhimento, observado o seguinte:
I - ficam sujeitos a acr�scimos legais os valores n�o-recolhidos
na compet�ncia em que for alcan�ado o valor m�nimo;
II - o valor acumulado dever� ser recolhido em documento
de arrecada��o com c�digo de recolhimento da mesma natureza;
III - n�o havendo na compet�ncia recolhimento sob o mesmo
c�digo de pagamento, o valor acumulado poder� ser recolhido em
documento de arrecada��o com outro c�digo de pagamento.
⁄ 2… N�o se aplica o disposto no caput aos �rg�os e �s
entidades da Administra��o P�blica quando o recolhimento for efetuado
pelo Sistema Integrado de Administra��o Financeira do Governo
Federal (SIAFI).
⁄ 3… O valor devido decorrente de recolhimento efetuado a
menor, cujo principal acrescido de juros e de multa de mora n�o
atingir ao m�nimo estabelecido, ser� adicionado ao valor devido na
pr�xima compet�ncia.
Se��o V
Das Contribui��es e Outras Import�ncias n�o-Recolhidas at�
o Vencimento
Art. 507. As contribui��es sociais e outras import�ncias arrecadadas
pelo INSS e n�o-recolhidas at� a data de seu vencimento,
ficam sujeitas a juros e multa de mora determinados de acordo com a
legisla��o de reg�ncia, incidentes sobre o valor atualizado, se for o
caso.
Art. 508. O INSS divulga mensalmente a Tabela Pr�tica
Aplicada em Contribui��es Previdenci�rias, para o c�lculo dos acr�scimos
legais, elaborada de acordo com a legisla��o de reg�ncia e os
coeficientes de atualiza��o.



Par�grafo �nico. O sujeito passivo poder� utilizar a Tabela
Pr�tica Aplicada em Contribui��es Previdenci�rias e o Sistema de
Acr�scimos Legais (SAL), dispon�veis na Internet no endere�o
www.previdenciasocial.gov.br, para efetuar o c�lculo dos acr�scimos
legais e do montante consolidado a ser recolhido ao INSS.
Subse��o I
Da Atualiza��o Monet�ria
Art. 509. Atualiza��o monet�ria � a diferen�a entre o valor
atualizado e o valor origin�rio das contribui��es sociais, refletindo no
tempo a desvaloriza��o da moeda nacional.
⁄ 1… O valor atualizado � o obtido mediante aplica��o de um
coeficiente, dispon�vel na Tabela Pr�tica Aplicada em Contribui��es
Previdenci�rias, sobre o valor origin�rio da contribui��o ou outras
import�ncias n�o-recolhidas at� a data do vencimento, respeitada a
legisla��o de reg�ncia.
⁄ 2… Os indexadores da atualiza��o monet�ria, respeitada a
legisla��o de reg�ncia, s�o:
I - at� 01/1991: ORTN/OTN/BTNF;
II - de 02/1991 a 12/1991: sem atualiza��o (extin��o do
BTN fiscal pelo art. 3… da Lei n… 8.177, de 1… de mar�o de 1991);
III - de 01/1992 a 12/1994: UFIR (art. 54 da Lei n… 8.383, de
30 de dezembro 1991);
IV - de 01/1995 em diante:
a) para fatos geradores at� 12/1994: UFIR, convers�o para
real com base no valor desta, fixado para o trimestre do pagamento
(art. 5… da Lei n… 8.981, de 20 de janeiro de 1995);
b) para fatos geradores a partir de 01/1995: n�o h� atualiza��o
monet�ria (art. 6… da Lei n… 8.981, de 1995).
Subse��o II
Dos Juros de Mora
Art. 510. Juros de mora s�o acr�scimos decorrentes do n�opagamento
das contribui��es sociais e de outras import�ncias arrecadadas
pelo INSS, at� a data do vencimento.
Art. 511. Os percentuais de juros de mora, ao m�s ou fra��o,
correspondem:
I - para fatos geradores ocorridos at� dezembro de 1994:
a) at� janeiro de 1991: um por cento, conforme o disposto no
art. 161 da Lei n… 5.172, de 1966 (CTN) e art. 82 da Lei n… 3.807, de
26 de agosto de 1960;
b) de fevereiro de 1991 at� dezembro de 1991: Taxa Referencial
(TR), conforme o disposto no art. 9… da Lei n… 8.177, de
1991;
c) de janeiro de 1992 at� dezembro de 1994: um por cento
conforme o disposto no art. 54 da Lei n… 8.383, de 1991;
d) de janeiro de 1995 at� dezembro de 1996: um por cento
conforme o disposto no ⁄ 5… do art. 84 da Lei n… 8.981, de 1995;
e) a partir de janeiro de 1997: Taxa Referencial de Sistema
Especial de Liquida��o e de Cust�dia (SELIC) conforme o disposto
no art. 30 da Lei n… 10.522, de 19 de julho de 2002, resultado da
convers�o da MP n… 1.542, de 18 de dezembro de 1996, e reedi��es
at� a MP n… 2.176-79, de 23 de agosto de 2002, combinado com o art.
51 da Lei n… 8.212, de 1991.
II - para fatos geradores ocorridos a partir de janeiro de 1995
ser� aplicado um por cento no m�s de vencimento, um por cento no
m�s de pagamento, e nos meses intermedi�rios:
a) de janeiro de 1995 a mar�o 1995: varia��o da Taxa M�dia



de Capta��o do Tesouro Nacional (TCTN) conforme o disposto no
inciso I e ⁄ 4… do art. 84 da Lei n… 8.981, de 1995 e art. 34 da Lei n…
8.212, de 1991;
b) a partir de abril de 1995: varia��o da Taxa Referencial do
Sistema Especial de Liquida��o e de Cust�dia (SELIC), conforme o
disposto no art. 13 da Lei n… 9.065, de 20 de junho de 1995 e art. 34
da Lei n… 8.212, de 1991.
⁄ 1… A taxa de juros aplicada �s contribui��es sociais n�orecolhidas
em �poca pr�pria n�o poder� ser inferior a um por cento
ao m�s ou fra��o, aplicando-se a taxa de um por cento na compet�ncia
em que o valor estipulado para a SELIC for inferior, ressalvada
a hip�tese prevista no ⁄ 2….
⁄ 2… ¸s contribui��es sociais previdenci�rias devidas pelo
contribuinte individual, at� mar�o de 1995, que comprove a atividade
com vistas � concess�o de benef�cios, aplica-se juros de mora de zero
v�rgula cinco por cento ao m�s, capitalizados anualmente, conforme
previsto no inciso III do art. 108 e art. 115.
Subse��o III
Da Multa
Art. 512. Multa de mora � a penalidade decorrente do n�opagamento
das contribui��es sociais e de outras import�ncias arrecadadas
pelo INSS, at� a data do vencimento.
Art. 513. As contribui��es sociais e outras import�ncias arrecadadas
pelo INSS n�o-recolhidas no prazo, inclu�das ou n�o em
Notifica��o Fiscal de Lan�amento de D�bito (NFLD), objeto ou n�o
de parcelamento, ficam sujeitas � multa de mora, de car�ter irrelev�vel,
nos seguintes percentuais, para os fatos geradores ocorridos a
partir de 29 de novembro de 1999 e para pagamento:
I - ap�s o vencimento de obriga��o n�o inclu�da em
NFLD:
a) oito por cento dentro do m�s de vencimento da obriga��o;
b) quatorze por cento no m�s seguinte;
c) vinte por cento a partir do segundo m�s seguinte ao do
vencimento da obriga��o.
II - de obriga��o inclu�da em NFLD:
a) vinte e quatro por cento em at� quinze dias do recebimento
da notifica��o;
b) trinta por cento ap�s o d�cimo quinto dia do recebimento
da notifica��o;
c) quarenta por cento ap�s a apresenta��o de recurso desde
que antecedido de defesa, sendo ambos tempestivos, at� quinze dias
da decis�o do Conselho de Recursos da Previd�ncia Social (CRPS);
d) cinq�enta por cento, ap�s o d�cimo quinto dia da ci�ncia
da decis�o do CRPS, enquanto n�o-inscrito em d�vida ativa.
III - do cr�dito inscrito em d�vida ativa:
a) sessenta por cento quando n�o tenha sido objeto de parcelamento;
b) setenta por cento se houve parcelamento;
c) oitenta por cento ap�s o ajuizamento da execu��o fiscal,
mesmo que o devedor ainda n�o tenha sido citado, se o cr�dito n�o
foi objeto de parcelamento;
d) cem por cento ap�s o ajuizamento da execu��o fiscal,
mesmo que o devedor ainda n�o tenha sido citado, se o cr�dito foi
objeto de parcelamento.
⁄ 1… Na hip�tese das contribui��es terem sido declaradas em
GFIP ou quando se tratar de empregador dom�stico ou de empresa ou
de segurado dispensados de apresentar o citado documento, a multa



de mora ser� reduzida em cinq�enta por cento.
⁄ 2… Na hip�tese de parcelamento ou de reparcelamento,
incidir� um acr�scimo de vinte por cento sobre a multa de mora
mencionada nas al�neas dos incisos I a III do caput, observado o
disposto no ⁄ 1… deste artigo.
⁄ 3… Se houver pagamento antecipado � vista, no todo ou em
parte, do saldo devedor do parcelamento ou do reparcelamento, o
acr�scimo de vinte por cento, previsto no ⁄ 2… deste artigo, n�o
incidir� sobre a multa correspondente � parcela paga.
Art. 514. N�o se aplica a multa de mora aos cr�ditos de
responsabilidade das pessoas jur�dicas de direito p�blico, massas falidas,
miss�es diplom�ticas estrangeiras no Brasil e membros dessas
miss�es.
CAPŒTULO II
DA ARRECADA�ÌO BANCçRIA
Se��o I
Das Formas de Capta��o
Art. 515. O recolhimento das contribui��es sociais administrado
pelo INSS ser� efetuado por meio dos agentes arrecadadores integrantes
da rede banc�ria contratada e da Secretaria do Tesouro Nacional.
Art. 516. A capta��o da arrecada��o ocorrer�, dentre outras,
pelas seguintes formas:
I - Guia da Previd�ncia Social (GPS) para recolhimentos
efetuados diretamente em guich� de caixa do agente arrecadador, a
ser utilizada pelos segurados contribuinte individual, facultativo e
segurado especial, quando respons�veis pelo recolhimento de sua
contribui��o e pelo empregador dom�stico;
II - d�bito em conta corrente, comandado por meio da rede
Internet ou por meio de aplicativos eletr�nicos colocados � disposi��o
pelos bancos, obrigatoriamente para as empresas e facultativamente
para os demais sujeitos passivos;
III - recolhimentos efetuados com recursos integrantes da
Conta ònica do Tesouro Nacional por meio do Sistema Integrado de
Administra��o Financeira do Governo Federal (SIAFI);
IV - recolhimentos efetuados com a transfer�ncia de recursos
para a Conta ònica (subconta do INSS) por interm�dio do Sistema de
Pagamentos Brasileiro (SPB) - evento STN 0018 - Requisi��o de
Transfer�ncia de Recursos para Pagamento de GPS;
V - reten��o efetuada pelo Banco do Brasil S/A do Fundo de
Participa��o dos Estados (FPE), ou do Fundo de Participa��o dos
Munic�pios (FPM), autorizada pelos entes p�blicos respectivos;
VI - reten��o efetuada pela administra��o do Fundo Nacional
de Sa�de (FNS) dos valores repassados por este aos hospitais credores
do Sistema ònico de Sa�de (SUS);
VII - reten��o efetuada pelas institui��es financeiras, de receitas
estaduais, distritais ou municipais, quando os recursos oriundos
do FPE e do FPM n�o forem suficientes para a amortiza��o dos
d�bitos previdenci�rios, na forma do art. 1… da Lei n… 9.639, de 25 de
maio de 1998, com a reda��o da Medida Provis�ria n… 2.187-12, de
27 de julho de 2001, e das obriga��es previdenci�rias correntes.
Se��o II
Do Fluxo da Arrecada��o Previdenci�ria
Art. 517. O produto da arrecada��o ser� repassado pelo
agente arrecadador ao INSS, conforme cl�usulas estipuladas em contrato
firmado entre este e os bancos credenciados, bem como o estabelecido
no Protocolo de Informa��es de Arrecada��o e nas demais



normas expedidas pelo INSS.
Art. 518. O agente arrecadador remeter� � Empresa de Tecnologia
e Informa��es da Previd�ncia Social (DATAPREV) informa��es
contendo os dados de recolhimento dos documentos acolhidos,
os quais ser�o criticados e armazenados nos bancos de dados
do INSS.
Art. 519. O agente arrecadador poder� ser submetido � auditoria
para verifica��o do correto repasse dos recursos financeiros e
da fidedignidade das informa��es constantes nos documentos de arrecada��o.
Se��o III
Do Bloqueio ou do Desbloqueio de Arrecada��o Banc�ria
em Virtude de Mandado Judicial
Art. 520. O agente arrecadador, ao receber ordem judicial
determinando o bloqueio ou o desbloqueio de valores de arrecada��o
previdenci�ria, dever� encaminhar of�cio ao Servi�o/Se��o de Or�amento,
Finan�as e Contabilidade da Ger�ncia-Executiva (Centro)
da Previd�ncia Social, da capital da unidade da Federa��o a que
estiver vinculado, acompanhado de c�pia do mandado judicial e do
documento de transfer�ncia a outro banco, se houver, ou enviar as
informa��es relativas ao bloqueio ou ao desbloqueio por meio da
mensagem STN0029, do grupo de servi�o STN - Secretaria do Tesouro
Nacional, constante do Cat�logo de Mensagens do Sistema de
Pagamentos Brasileiro (SPB), contendo as seguintes informa��es:
I - n�mero do processo judicial que originou o bloqueio ou
o desbloqueio;
II - ju�zo ou vara;
III - data do bloqueio ou do desbloqueio;
IV - data da transfer�ncia para outro banco, se houver;
V - comarca;
VI - ag�ncia banc�ria em que ocorreu o bloqueio ou o
desbloqueio.
VII - valor do Bloqueio ou do Desbloqueio.
Par�grafo �nico. Sendo o desbloqueio de valor a favor do
INSS, a centralizadora nacional do agente arrecadador dever� efetuar
o repasse financeiro por meio de Lan�amento Financeiro tipo 07, da
mensagem STN0007, do grupo de servi�o STN, constante do Cat�logo
de Mensagens do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB),
sendo a data de movimento a do bloqueio, a data do desbloqueio
aquela determinada no mandado judicial e a data de apresenta��o a
do efetivo repasse.
Se��o IV
Da Confirma��o de Recolhimento
Art. 521. O sujeito passivo poder� consultar seus recolhimentos
via Internet no endere�o www.previdenciasocial.gov.br ou
diretamente na Ag�ncia da Previd�ncia Social (APS).
Par�grafo �nico. O acesso � consulta de recolhimentos via
Internet ser� autorizado mediante senha fornecida pela APS ao sujeito
passivo, ou a seu representante legal.
Se��o V
Da Confirma��o na Rede Banc�ria de Autenticidade de Quita��o
em Documento de Arrecada��o Previdenci�ria
Art. 522. Os contatos com os agentes arrecadadores, com a
Federa��o Brasileira das Associa��es de Bancos (FEBRABAN) e
com suas representa��es estaduais ser�o mantidos:
I - na Diretoria Colegiada, pela Diretoria de Or�amento,
Finan�as e Log�stica;



II - nas Ger�ncias-Executivas da Previd�ncia Social, pelo
Servi�o ou pela Se��o de Or�amento, Finan�as e Contabilidade da
Ger�ncia Centro da Previd�ncia Social das Capitais das Unidades da
Federa��o.
Art. 523. O prazo para o agente arrecadador prestar as informa��es
necess�rias quanto � autenticidade dos recolhimentos das
contribui��es sociais arrecadadas pelo INSS � previsto em contrato de
presta��o de servi�os firmado entre o INSS e a rede banc�ria.
Art. 524. Quando a data de autentica��o exceder ao prazo
previsto para recolhimento da contribui��o, o agente arrecadador, por
meio de sua Ag�ncia Centralizadora Estadual, dever� informar se a
autentica��o existente nos comprovantes foi efetuada em m�quina que
perten�a ou pertenceu a ele.
Art. 525. Confirmada a autenticidade do documento, sem
que tenha havido o repasse financeiro correspondente e o encaminhamento
do registro, dever� o agente arrecadador proceder da seguinte
forma:
I - no caso de Guia da Previd�ncia Social (GPS), providenciar
o respectivo repasse financeiro, com os devidos encargos
contratuais, utilizando o meio de Lan�amento Financeiro tipo 01, da
mensagem STN0007, do grupo de servi�o STN, constante do Cat�logo
de Mensagens do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) e a
inclus�o da informa��o do registro na pr�xima remessa a ser encaminhada
� DATAPREV;
II - tratando-se de outros documentos de arrecada��o, conforme
rotina estabelecida no inciso II do art. 527.
Art. 526. Comprovados o recebimento, o envio do registro e
o respectivo repasse financeiro ao INSS, pelo agente arrecadador,
caber� � Diretoria da Receita Previdenci�ria a inclus�o dos registros
no banco de dados do INSS.
Se��o VI
Do Encaminhamento de Documentos de Arrecada��o
Previdenci�ria Extraviados pela Rede Banc�ria
Art. 527. Na ocorr�ncia de extravio de documento de arrecada��o
previdenci�ria, o agente arrecadador dever� convocar o
sujeito passivo para apresenta��o do documento e, ao obter c�pia
dele, adotar os seguintes procedimentos:
I - no caso de GPS, providenciar sua inclus�o na pr�xima
remessa � DATAPREV, conforme previsto no Protocolo de Informa��es
de Arrecada��o, e do respectivo repasse financeiro, com os
devidos acr�scimos contratuais, caso esse repasse ainda n�o tenha
sido efetuado;
II - tratando-se de outros documentos de arrecada��o, encaminhar
c�pia do documento ao Servi�o ou Se��o de Or�amento,
Finan�as e Contabilidade da Ger�ncia-Executiva - Centro das capitais
da Unidade no respectivo Estado Membro da Federa��o, acompanhada
de correspond�ncia relatando o ocorrido, com o registro de
todos os dados referentes ao documento e solicitando a sua inclus�o
no banco de dados do INSS, anexando, inclusive, os documentos que
comprovam o repasse financeiro, sendo que a via original, de posse
do sujeito passivo, dever� ser carimbada e assinada, com aposi��o de
ressalva no verso declarando tratar-se de documento que se encontrava
extraviado pelo agente arrecadador, de forma a dar legitimidade
a esse documento.
Se��o VII
Da Comunica��o de Ocorr�ncia de Erro pelo Agente Arrecadador



Art. 528. Constatada a ocorr�ncia de erro pelo agente arrecadador,
este dever� encaminhar � Ger�ncia-Executiva mais pr�xima
da ag�ncia banc�ria que recepcionou o documento de arrecada��o,
no respectivo Estado Membro, correspond�ncia solicitando a
ado��o de medida destinada � corre��o da distor��o verificada.
⁄ 1… S�o exemplos de distor��es poss�veis, o encaminhamento
de:
I - registro de guia em duplicidade, por falha na entrada do
documento;
II - registro de guia, cujo repasse tenha sido superior ou
inferior ao valor recolhido e autenticado;
III - registro de guia com distor��o, em qualquer dos campos,
por erro de digita��o;
IV - registro de documento diferente do que deveria ser
usado para recolhimento das contribui��es sociais, por erro na escolha
da guia pr�pria;
V - documento diferente da GPS, cujo recolhimento deveria
ter sido efetuado para outro �rg�o ou outra unidade.
⁄ 2… A solicita��o indicada no caput deve ser acompanhada
do documento que a motivou, da c�pia do comprovante de repasse
financeiro do valor envolvido, do n�mero identificador do Centro de
Processamento da guia, dos n�meros de seq�encial do registro e da
remessa, da data da remessa e da quantidade de documentos, do valor
do documento cujo registro deve ser alterado e do valor da autentica��o,
se for o motivo do erro, al�m de outros dados que identifiquem
o recolhimento.
⁄ 3… Quando se tratar de pedido de altera��o de valor, o
agente arrecadador dever�, obrigatoriamente, promover junto ao sujeito
passivo a retifica��o do documento original de arrecada��o previdenci�ria,
anexando c�pia deste ao oficio a ser dirigido ao INSS.
Art. 529. Recepcionada a comunica��o do agente arrecadador,
a Ger�ncia-Executiva adotar� os seguintes procedimentos:
I - se o endere�o do sujeito passivo a que se refere o documento
de arrecada��o estiver abrangido por sua circunscri��o, o
processo ser� encaminhado ao Servi�o ou � Se��o de Orienta��o da
Arrecada��o, que dever� proceder aos acertos que se fizerem necess�rios
no sistema informatizado de Arrecada��o, anexando ao processo
os relat�rios que comprovem que os ajustes foram efetuados,
sendo posteriormente encaminhado ao Servi�o ou � Se��o de Or�amento,
Finan�as e Contabilidade, para verifica��o da necessidade
ou n�o de ressarcimento de valores ao agente arrecadador e ado��o
das provid�ncias quanto a dedu��o da remunera��o do agente arrecadador
pelo erro na transcri��o dos dados do documento de recolhimento;
II - se o processo se referir a sujeito passivo localizado fora
de sua circunscri��o, o processo dever� ser encaminhado � Ger�ncia-
Executiva circunscricionante do mesmo, que adotar� os procedimentos
de acerto na forma do inciso I deste artigo.
Se��o VIII
Da Auditoria na Rede Arrecadadora
Subse��o I
Da Finalidade
Art. 530. A Auditoria-Fiscal na rede arrecadadora contratada
tem como finalidade o cruzamento de informa��es constantes no
banco de dados do INSS com relat�rios e registros cont�beis produzidos
pelo agente arrecadador, visando garantir a integridade no
repasse das informa��es f�sico-financeiras.



Subse��o II
Da Comunica��o e da Auditoria-Fiscal
Art. 531. A Auditoria-Fiscal ser� precedida por of�cio expedido
pela chefia da Divis�o ou do Servi�o de Receita Previdenci�ria,
dirigido ao agente arrecadador, apresentando o AFPS que realizar�
o procedimento e especificando as atividades a serem desenvolvidas
e o tempo estimado de dura��o do procedimento fiscal.
Art. 532. O AFPS ter� acesso a todos os estabelecimentos,
normativos, sistemas e aos demais controles internos, relacionados ao
recebimento manual ou eletr�nico das receitas arrecadadas, visando a
verifica��o de efetivo controle at� o seu repasse, independentemente
de o agente arrecadador se encontrar em situa��o regular.
Art. 533. A escritura��o cont�bil dever� obedecer �s normas
expedidas pelos �rg�os regulamentadores e �s instru��es contidas no
Plano Cont�bil das Institui��es do Sistema Financeiro Nacional (COSIF).
Art. 534. Ocorrendo a incorpora��o, cis�o ou fus�o do agente
arrecadador, este fato dever� ser informado de imediato ao INSS,
para pronunciamento e provid�ncias cab�veis.
Art. 535. O repasse financeiro poder� ser verificado nos
sistemas de controle do INSS e no extrato cont�bil da respectiva
conta corrente, obtido mediante conv�nio com o Banco Central do
Brasil.
Art. 536. A Coordena��o-Geral de Fiscaliza��o e as Divis�es
ou os Servi�os de Receita Previdenci�ria far�o o acompanhamento
sistem�tico dos agentes arrecadadores, principalmente quanto a aspectos
da situa��o econ�mico-financeira desses agentes, buscando a
forma��o de elementos de convic��o sobre poss�veis ocorr�ncias de
liquida��o extrajudicial ou interven��o provocados pelo Banco Central
do Brasil (BACEN).
Art. 537. O procedimento fiscal ser� determinado pela Diretoria
da Receita Previdenci�ria, pela Coordena��o-Geral de Fiscaliza��o,
pela Divis�o ou Servi�o de Receita Previdenci�ria, quando
algum fato indicar real necessidade de implement�-lo ou por ocasi�o
do planejamento anual.
CAPŒTULO III
DA REGULARIDADE DO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI�˝ES
Se��o I
Da Prova de Inexist�ncia de D�bito
Art. 538. O documento comprobat�rio de inexist�ncia de
d�bito do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) � a Certid�o
Negativa de D�bito (CND).
⁄ 1… Havendo cr�ditos n�o-vencidos, ou cr�ditos em curso de
cobran�a executiva para os quais tenha sido efetivada a penhora
regular e suficiente � sua cobertura, ou cr�ditos cuja exigibilidade
esteja suspensa, ser� expedida Certid�o Positiva de D�bito com Efeitos
de Negativa (CPD-EN), com os mesmos efeitos da certid�o prevista
no caput.
⁄ 2… A Certid�o Negativa de D�bito (CND), a Certid�o
Positiva de D�bito com Efeitos de Negativa (CPD-EN), a Certid�o
Positiva de D�bito (CPD) e a Declara��o de Regularidade de Situa��o
do Contribuinte Individual (DRS-CI) ser�o fornecidas independentemente
do pagamento de qualquer taxa.
Se��o II
Da Exigibilidade da Prova de Inexist�ncia de D�bito
Art. 539. A autoridade respons�vel por �rg�o do poder p�blico,
por �rg�o de registro p�blico ou por institui��o financeira em



geral, no �mbito de suas atividades, exigir�, obrigatoriamente, a apresenta��o
de Certid�o Negativa de D�bito (CND) ou de Certid�o
Positiva de D�bito com Efeitos de Negativa (CPD-EN), fornecida
pelo INSS, nas seguintes hip�teses:
I - da empresa:
a) na licita��o, na contrata��o com o poder p�blico e no
recebimento de benef�cios ou incentivo fiscal ou credit�cio concedidos
por ele;
b) na aliena��o ou onera��o, a qualquer t�tulo, de bem im�vel
ou direito a ele relativo;
c) na aliena��o ou onera��o, a qualquer t�tulo, de bem m�vel
de valor superior ao estabelecido periodicamente mediante Portaria do
MPS, incorporado ao ativo permanente da empresa; e
d) no registro ou arquivamento, no �rg�o pr�prio, de ato
relativo a baixa ou redu��o de capital de firma individual, redu��o de
capital social, cis�o total ou parcial, transforma��o ou extin��o de
entidade ou sociedade comercial ou civil e transfer�ncia de controle
de quotas de sociedades de responsabilidade limitada.
II - do propriet�rio do im�vel, pessoa f�sica ou jur�dica,
quando da averba��o de obra de constru��o civil no Registro de
Im�veis, exceto no caso do inciso I do art. 476;
III - do incorporador, na ocasi�o da inscri��o de memorial de
incorpora��o no Registro de Im�veis;
IV - do produtor rural pessoa f�sica e do segurado especial,
quando da constitui��o de garantia para concess�o de cr�dito rural e
qualquer de suas modalidades, por institui��o de cr�ditos p�blica ou
privada, desde que comercializem a sua produ��o com o adquirente
domiciliado no exterior ou diretamente no varejo com consumidor
pessoa f�sica, com outro produtor rural pessoa f�sica ou com outro
segurado especial;
V - na contrata��o de opera��es de cr�dito com institui��es
financeiras, definidas no art. 581, que envolvam:
a) recursos p�blicos, inclusive os provenientes de fundos
constitucionais e de incentivo ao desenvolvimento regional (Fundo
Constitucional de Financiamento do Norte, Fundo Constitucional de
Financiamento do Nordeste, Fundo Constitucional de Financiamento
do Centro Oeste, Fundo de Desenvolvimento da Amaz�nia e Fundo
de Desenvolvimento do Nordeste);
b) recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Servi�o, do
Fundo de Amparo ao Trabalhador e do Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educa��o; ou
c) recursos captados atrav�s de Caderneta de Poupan�a.
VI - na libera��o de eventuais parcelas previstas nos contratos
a que se refere o inciso V.
⁄ 1… O produtor rural pessoa f�sica ou o segurado especial,
que declarar, sob as penas da lei, que n�o tem trabalhadores a seu
servi�o e que n�o comercializa a pr�pria produ��o na forma prevista
no inciso I do art. 248, est� dispensado da apresenta��o das certid�es
previstas nos incisos I, III a VI do caput.
⁄ 2… O documento comprobat�rio de inexist�ncia de d�bito
poder� ser exigido do construtor que, na condi��o de respons�vel
solid�rio com o propriet�rio do im�vel, tenha executado a obra de
constru��o civil, na forma do disposto no al�nea ÒaÓ do inciso XXVIII
do art. 427.
Se��o III
Da N�o Exigibilidade da Prova de Inexist�ncia de D�bito



Art. 540. A apresenta��o de CND, ou de CPD-EN, � dispensada,
dentre outras hip�teses:
I - na lavratura ou assinatura de instrumento, ato ou contrato
que constitua retifica��o, ratifica��o ou efetiva��o de outro anterior
para o qual j� foi feita a prova;
II - na constitui��o de garantia para concess�o de cr�dito
rural, em qualquer de suas modalidades, por institui��o de cr�dito
p�blica ou privada ao produtor rural pessoa f�sica e ao segurado
especial, desde que estes n�o comercializem a sua produ��o com o
adquirente domiciliado no exterior nem diretamente no varejo com
consumidor pessoa f�sica, com outro produtor rural pessoa f�sica ou
com outro segurado especial;
III - na averba��o, prevista no inciso II do art. 539, relativa
a im�vel cuja constru��o tenha sido conclu�da antes de 22 de novembro
de 1966;
IV - na transa��o imobili�ria referida na al�nea ÒbÓ do inciso
I do art. 539, que envolva empresa que explore exclusivamente atividade
de compra e venda de im�veis, loca��o, desmembramento ou
loteamento de terrenos, incorpora��o imobili�ria ou constru��o de
im�veis destinados � venda, desde que o im�vel objeto da transa��o
esteja contabilmente lan�ado no ativo circulante e n�o conste, nem
tenha constado, do ativo permanente da empresa, fato que ser� relatado
no registro da respectiva transa��o no cart�rio de Registro de
Im�veis;
V - no arquivamento, na junta comercial, do ato constitutivo,
inclusive de suas altera��es, de microempresa ou empresa de pequeno
porte, salvo no caso de extin��o de firma individual ou sociedade;
VI - na baixa de firma mercantil individual e de sociedade
mercantil e civil enquadr�veis como microempresa ou como empresa
de pequeno porte que, durante cinco anos, n�o tenham exercido atividade
econ�mica de qualquer esp�cie, conforme disposto no art. 35
da Lei n… 9.841, de 5 de outubro de 1999;
VII - na averba��o no Registro de Im�veis de obra de constru��o
civil residencial que seja, cumulativamente, unifamiliar, destinada
a uso pr�prio, do tipo econ�mico, executada sem m�o-de-obra
remunerada e de �rea total n�o superior a setenta metros quadrados
cujo propriet�rio ou dono da obra seja pessoa f�sica, conforme previsto
no inciso I do art. 476;
VIII - nos atos relativos � transfer�ncia de bens, nos casos de
arremata��o, adjudica��o e desapropria��o de bens im�veis e m�veis
de qualquer valor, bem como nas a��es de usucapi�o de bens m�veis
ou im�veis.
VIII - nos atos relativos � transfer�ncia de bens, nos casos de
arremata��o, adjudica��o e desapropria��o de bens im�veis e m�veis
de qualquer valor, bem como nas a��es de usucapi�o de bens m�veis
ou im�veis.
Se��o IV
Da Validade e Aceita��o
Art. 541. O prazo de validade da CND ou da CPD-EN � de
noventa dias, contados da data de sua emiss�o.
Art. 542. A prova de inexist�ncia de d�bito perante a Previd�ncia
Social ser� fornecida por certid�o emitida por sistema informatizado
do INSS, cuja validade independer� de assinatura manual
ou de aposi��o de carimbos, ficando o respons�vel pela sua aceita��o
condicionado � verifica��o da autenticidade do documento na rede de
comunica��o da Internet, no endere�o www.previdenciasocial.gov.br,



ou junto a qualquer APS, mediante solicita��o do interessado.
Se��o V
Do Pedido, do Processamento e da Emiss�o do Relat�rio de
Restri��es
Art. 543. As certid�es previstas neste Cap�tulo poder�o ser
solicitadas por qualquer pessoa:
I - em qualquer APS;
II - pela Internet, no endere�o www.previdenciasocial.gov.br,
ou pelos quiosques de auto-atendimento da Previd�ncia Social
(PREVFACIL), independentemente de senha, observado o disposto
no ⁄ 1… do art. 549.
Par�grafo �nico. O solicitante dever� fornecer o n�mero de
inscri��o no Cadastro Nacional de Pessoa Jur�dica (CNPJ), ou no
Cadastro Espec�fico do INSS (CEI) ou o N�mero de Inscri��o do
Trabalhador, no caso de contribuintes individuais, e especificar a
finalidade da certid�o que requer nos termos do art. 548.
==
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Art. 544. Ap�s a solicita��o da certid�o, o sistema informatizado
do INSS verificar�, mediante consulta aos dados de todos os
estabelecimentos e obras de constru��o civil da empresa, se:
I - houve a entrega da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Servi�o e Informa��es � Previd�ncia Social
(GFIP);
II - h� diverg�ncia entre os valores declarados na GFIP e os
efetivamente recolhidos;
III - h� d�bitos que impe�am a emiss�o da CND ou da CPDEN.
⁄ 1… As obras de constru��o civil encerradas, com CND ou
com CPD-EN emitidas, n�o ser�o impeditivas � libera��o da CND ou
da CPD-EN para o estabelecimento a que estiverem vinculadas.
⁄ 2… A Diretoria da Receita Previdenci�ria poder� estabelecer
crit�rios para a apura��o eletr�nica de diferen�as entre o valor declarado
em GFIP e o efetivamente recolhido em documento de arrecada��o,
para fins de emiss�o das certid�es previstas neste Cap�tulo.
⁄ 3… N�o constando restri��es, a certid�o ser� expedida eletronicamente
pelo Sistema Informatizado do INSS, podendo o solicitante
imprimi-la via Internet, independentemente de senha, ou requisit�-
la em qualquer APS.
Art. 545. Constando restri��es, em decorr�ncia da verifica��o
de que trata o art. 544, o Relat�rio de Restri��es ser�:
I - obtido atrav�s da rede de comunica��o da Internet, mediante
senha de auto-atendimento;
II - entregue em qualquer APS ao representante legal da
empresa, ao respons�vel pela obra de constru��o civil ou � pessoa
expressamente autorizada.
Se��o VI
Da An�lise e da Regulariza��o das Pend�ncias do Relat�rio
de Restri��es
Art. 546. O Relat�rio de Restri��es indica os motivos da
n�o-emiss�o imediata da certid�o requerida.
⁄ 1… As restri��es ser�o liberadas mediante apresenta��o da
documenta��o probat�ria da situa��o regular da empresa, em qualquer
das APS da Ger�ncia-Executiva circunscricionante do sujeito
passivo.
⁄ 2… As restri��es dever�o ser regularizadas no prazo m�ximo
de trinta dias do processamento do pedido de certid�o, ap�s o



qual este ser� automaticamente indeferido pelo sistema informatizado
do INSS.
⁄ 3… Havendo restri��es em decorr�ncia de cr�dito inscrito
em d�vida ativa, dever� ser efetuada consulta pr�via � Procuradoria
Federal Especializada junto ao INSS, quanto � situa��o deste cr�dito
e quanto � exist�ncia ou n�o de impedimento � libera��o da certid�o.
⁄ 4… A documenta��o apresentada para libera��o de restri��es,
bem como a procura��o ou autoriza��o � pessoa prevista no
inciso II do art. 545, ser�o devolvidas ao sujeito passivo, ap�s registro
das ocorr�ncias no sistema informatizado do INSS.
Art. 547. A an�lise de restri��es que exigir exame de escritura��o
cont�bil dever�, obrigatoriamente, ser feita por Auditor-
Fiscal da Previd�ncia Social (AFPS).
Se��o VII
Da Emiss�o da Certid�o Negativa de D�bito (CND) e da
Emiss�o da Certid�o Positiva de D�bito com Efeitos de Negativa
(CPD-EN)
Art. 548. A CND ser� expedida para as seguintes finalidades:
I - averba��o de obra de constru��o civil no Registro de
Im�veis;
II - registro ou arquivamento, em �rg�o pr�prio, de ato
relativo � redu��o de capital social, transfer�ncia de controle de quotas
de sociedades de responsabilidade limitada e � cis�o parcial ou
transforma��o de entidade ou de sociedade comercial ou civil;
III - registro ou arquivamento, em �rg�o pr�prio, de ato
relativo � baixa de firma individual, � cis�o total ou extin��o de
entidade ou de sociedade comercial ou civil;
IV - quaisquer outras finalidades, exceto as previstas nos
incisos I, II e III.
⁄ 1… Poder� ser emitida CPD-EN para as finalidades de que
tratam os incisos I, II e IV do caput.
⁄ 2… N�o ser� expedida CND ou CPD-EN para baixa de
estabelecimento filial.
Art. 549. A emiss�o de certid�o para as finalidades previstas
no inciso III do art. 548, depender� de pr�via verifica��o da regularidade
do sujeito passivo no sistema de baixa de empresas, dispon�vel
na Internet, no endere�o www.previdenciasocial.gov.br.
⁄ 1… Ser� indispens�vel senha para a utiliza��o do sistema de
baixa de empresas via Internet.
⁄ 2… Se a verifica��o eletr�nica apontar restri��es, dever� o
sujeito passivo comparecer � APS circunscricionante do estabelecimento
centralizador com vistas � sua regulariza��o, observado o
disposto no art. 547.
⁄ 3… N�o poder� ser utilizado o sistema de baixa de empresas
via internet, quando o sujeito passivo:
I - estiver enquadrado nos c�digos FPAS 531, 582, 620, 639,
647, 655, 663, 671, 680, 698, 701, 710, 728, 744, 760, 779, 795, 809,
817, 868, em raz�o da atividade da empresa conforme definido no
Anexo II;
II - estiver sob procedimento fiscal;
III - possuir m�dia de v�nculos empregat�cios superior a dez,
considerando-se, para o per�odo deste c�lculo, as compet�ncias n�oatingidas
pela decad�ncia;
IV - tiver marca de expurgo do CNPJ ou do CEI;
V - tiver contra si processo de fal�ncia, ou de concordata, ou
quando estiver em processo de liquida��o judicial ou extrajudicial;



VI - tiver estabelecimento filial ou obra de constru��o civil
com situa��o irregular perante o INSS.
⁄ 4… Nas situa��es do ⁄ 3… deste artigo, a expedi��o de
certid�o para a finalidade prevista no inciso III do art. 548, depender�
de fiscaliza��o pr�via comandada pela Ger�ncia-Executiva da circunscri��o
do estabelecimento centralizador.
⁄ 5… O sujeito passivo poder� incluir ou alterar dados cadastrais
da empresa, � exce��o da denomina��o social, do endere�o e
da identifica��o dos co-respons�veis, quando utilizar o sistema de
baixa de empresa via Internet.
Art. 550. A Certid�o Positiva de D�bito com Efeitos de
Negativa (CPD-EN) ser� expedida quando houver d�bito em nome do
sujeito passivo:
I - no �mbito do processo administrativo-fiscal:
a) e for solicitada dentro do prazo regulamentar de defesa,
ou, findo este prazo, se o d�bito estiver pendente de decis�o administrativa
em face de apresenta��o de defesa tempestiva;
b) e for solicitada dentro do prazo regulamentar para apresenta��o
de recurso ou se o d�bito estiver pendente de julgamento por
interposi��o de recurso tempestivo contra decis�o proferida em decorr�ncia
de defesa, observado o disposto no ⁄ 2… deste artigo;
III - garantido por dep�sito integral, atualizado em moeda
corrente;
IV - em rela��o ao qual tenha sido efetivada a penhora
suficiente garantidora do d�bito em curso de execu��o fiscal;
V - regularmente parcelado, desde que o sujeito passivo
esteja adimplente com o pagamento das parcelas;
VI - com exigibilidade suspensa por determina��o judicial;
VII - ajuizado e com embargos opostos, quando o sujeito
passivo for �rg�o da administra��o direta da Uni�o, dos estados, do
Distrito Federal, dos munic�pios ou for autarquia ou funda��o de
direito p�blico dessas entidades estatais.
⁄ 1… No caso de defesa ou de recurso parcial, a parte do
d�bito n�o contestada dever� estar quitada, parcelada ou garantida por
dep�sito, na forma do art. 260 do RPS.
⁄ 2… Tratando-se de recurso administrativo interposto por
pessoa jur�dica de direito privado, ou por s�cio desta, considera-se
regularmente interposto o recurso quando instru�do com a prova do
dep�sito administrativo no valor de trinta por cento da exig�ncia
fiscal definida na decis�o administrativa recorrida, dentro do prazo
recursal.
Art. 551. A entrega da CND ou da CPD-EN, expedida por
APS, independe de apresenta��o de procura��o emitida pelo sujeito
passivo.
Art. 552. A certid�o emitida para empresa, cujo identificador
seja o CNPJ, ser� v�lida para todos os seus estabelecimentos, matriz
e filiais, exceto para as obras de constru��o civil, e ser� expedida
exclusivamente com a identifica��o do CNPJ da matriz.
Art. 553. A CND ou a CPD-EN ser� emitida no prazo
previsto no art. 582.
Se��o VIII
Da Certid�o Positiva de D�bito (CPD)
Art. 554. Ser� expedida Certid�o Positiva de D�bito (CPD),
mediante solicita��o do sujeito passivo, se constatadas as situa��es
impeditivas � emiss�o de CND ou de CPD-EN e n�o regularizadas no
prazo previsto no ⁄ 2… do art. 546.



Art. 555. A CPD ser� emitida em uma �nica via e ser�
identificada com o n�mero do pedido a que corresponder, sendo ela
entregue ao representante legal da empresa ou � pessoa por ele autorizada.
Par�grafo �nico. A CPD ser� emitida por qualquer APS da
circunscri��o da Ger�ncia-Executiva do estabelecimento centralizador
da empresa.
Se��o IX
Da CND e da CPD-EN para Obra de Constru��o Civil
Art. 556. A CND ou a CPD-EN, cuja finalidade seja averba��o
de edifica��o no Registro de Im�veis, ser� expedida ap�s a
regulariza��o da obra na forma prevista no Cap�tulo VI do T�tulo V,
nela constando a �rea e a descri��o da edifica��o.
Art. 557. A CND ou a CPD-EN, quando solicitada para
matr�cula CEI de obra de constru��o civil n�o pass�vel de averba��o
no Registro de Im�veis, ser� expedida para quaisquer finalidades,
conforme inciso IV do art. 548.
Art. 558. Para a expedi��o da CND ou da CPD-EN de obra
de constru��o civil de responsabilidade de pessoa jur�dica ficam dispensadas
a verifica��o da situa��o de regularidade de todos os estabelecimentos
da requerente e a verifica��o da situa��o de regularidade
de outras obras a ela vinculadas.
Art. 559. Transcorrido o prazo de validade da CND ou da
CPD-EN emitidas com finalidade de regulariza��o de obra de constru��o
civil, caso seja apresentado novo pedido, a nova certid�o ser�
expedida com base no documento anterior, dispensando-se a repeti��o
do procedimento previsto para regulariza��o da referida obra.
Se��o X
Da Expedi��o de Certid�o por For�a de Decis�o Judicial
Art. 560. No caso de decis�o judicial, em favor do sujeito
passivo, que determine a expedi��o de CND ou de CPD-EN, o INSS
dar� imediato cumprimento � determina��o judicial, expedindo a
CND ou a CPD-EN, para a finalidade referida na decis�o.
⁄ 1… A CND ou a CPD-EN expedida por for�a de decis�o
judicial ser� emitida pela APS da circunscri��o do estabelecimento
centralizador da empresa.
⁄ 2… Na CPD-EN liberada mediante decis�o judicial ser�o
informados todos os d�bitos do sujeito passivo, estando os mesmos
com exigibilidade suspensa ou n�o.
⁄ 3… A emiss�o de nova certid�o, por for�a da mesma decis�o
judicial, ficar� condicionada � consulta e orienta��o pr�via da
Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS.
Art. 561. Ap�s a expedi��o da CND ou da CPD-EN, na
forma do art. 560, a APS dever� comunicar o fato � Procuradoria
Federal Especializada junto ao INSS, no prazo de vinte e quatro
horas, encaminhando c�pias da certid�o e da decis�o judicial e prestando
informa��o sobre a situa��o dos d�bitos existentes.
Art. 562. Se a decis�o judicial for proveniente de mandado
de seguran�a preventivo, em que n�o houve a emiss�o da CPD, a
APS dever� encaminhar � Procuradoria Federal Especializada junto
ao INSS, al�m dos documentos referidos no art. 560, o relat�rio
suscinto da situa��o da empresa.
Art. 563. Cassada ou reformada a decis�o judicial que determinou
a emiss�o da certid�o, esta ser� cancelada no sistema informatizado
do INSS, a partir da data da referida decis�o.
Se��o XI
Da CPD-EN para Empresa Optante pelo REFIS



Art. 564. Ser� emitida a CPD-EN para empresa optante pelo
Programa de Recupera��o Fiscal (REFIS) que estiver com sua situa��o
regular perante esse programa e atendido ao disposto nos
incisos I, II e III do art. 544.
Art. 565. Para os fins do art. 564, dever� ser apresentado
n�mero da conta REFIS para a verifica��o da regularidade da empresa
no programa, via Internet, no endere�o www.receita.fazenda.
gov.br.
Se��o XII
Da Interveni�ncia
Art. 566. O INSS poder� intervir em instrumento que dependa
de prova de inexist�ncia de d�bito, desde que fique assegurada
a regulariza��o do d�bito impeditivo, na forma do art. 567.
Par�grafo �nico. N�o ser� emitida qualquer certid�o para fins
de interveni�ncia.
Art. 567. A interveni�ncia ser� aceita, desde que:
I - o d�bito seja totalmente pago, no ato;
II - haja vincula��o das parcelas do pre�o do bem ou dos
servi�os a serem negociados a prazo �s parcelas do saldo do d�bito,
observado o disposto no art. 568;
III - o d�bito seja amortizado at� o valor do cr�dito liberado,
inclusive o cr�dito decorrente de incentivos fiscais.
Art. 568. Na hip�tese prevista no inciso II do art. 567, o
d�bito remanescente, salvo o de reten��o prevista no art. 149.
Art. 569. Havendo a participa��o de institui��o financeira,
para a interveni�ncia o sujeito passivo dever� comprovar que autorizou
a institui��o financeira e que esta recebeu, em car�ter irrevog�vel,
a autoriza��o para debitar na conta corrente do sujeito
passivo o valor total das contribui��es devidas � Previd�ncia Social e
a outras entidades e fundos, com a discrimina��o do n�mero do
d�bito, das compet�ncias a recolher e dos respectivos valores.
Par�grafo �nico. As informa��es necess�rias para o d�bito
em conta corrente do sujeito passivo e para o respectivo recolhimento
das contribui��es devidas, por meio de documento de arrecada��o
previdenci�ria, ser�o prestadas � institui��o financeira interveniente,
quando for o caso, pela Divis�o ou pelo Servi�o de Receita Previdenci�ria
da Ger�ncia-Executiva circunscricionante do estabelecimento
centralizador do sujeito passivo.
Art. 570. Tratando-se de aliena��o de bem, cujo valor obtido
com a transa��o seja igual ou superior ao valor do d�bito, o INSS
poder� autorizar a lavratura do respectivo instrumento, desde que
fique assegurado, no pr�prio instrumento lavrado, que o valor total
obtido com a transa��o, ou o que for necess�rio, com prefer�ncia a
qualquer outra destina��o, seja utilizado para amortiza��o do d�bito.
Art. 571. Nos casos em que a interveni�ncia seja efetuada
para aliena��o de bem do ativo das empresas em regime de liquida��o
extrajudicial, visando � obten��o de recursos necess�rios ao
pagamento dos credores, o INSS poder� autorizar a lavratura do
respectivo instrumento, independentemente da regulariza��o do d�bito
impeditivo na forma do art. 567, desde que o valor do d�bito
conste regularmente do quadro geral dos credores, observada a ordem
de prefer�ncia legal, ressalvado o direito da Procuradoria Federal
Especializada junto ao INSS verificar a totalidade dos d�bitos e o de
promover as impugna��es ou as habilita��es retardat�rias, se necess�rias.
Art. 572. A interveni�ncia ser� efetivada pela Chefia da
Divis�o ou do Servi�o de Receita Previdenci�ria da Ger�ncia-Executiva



do estabelecimento centralizador da empresa, com anu�ncia da
Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS.
Par�grafo �nico. A Chefia da Divis�o ou do Servi�o de
Receita Previdenci�ria da Ger�ncia-Executiva poder� autorizar a chefia
da APS do estabelecimento centralizador da empresa a efetivar a
interveni�ncia, sempre com a anu�ncia da Procuradoria Federal Especializada
junto ao INSS.
Se��o XIII
Do Cancelamento de CND ou de CPD-EN
Art. 573. A CND ou a CPD-EN ser� cancelada a partir da
data:
I - da decis�o judicial que cassou a determina��o de sua
expedi��o;
II - do conhecimento do fato, na hip�tese da APS ter efetivado
libera��o indevida no sistema;
III - do conhecimento do fato, na hip�tese de ter havido erro
cadastral quando da libera��o no sistema.
Par�grafo �nico. Do cancelamento, nas situa��es previstas
nos incisos I e II do caput, dever� ser dada publicidade mediante
portaria publicada no Di�rio Oficial da Uni�o.
==
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Se��o XIV
Da Declara��o de Regularidade de Situa��o do Contribuinte
Individual (DRS-CI)
Art. 574. A Declara��o de Regularidade de Situa��o do Contribuinte
Individual (DRS-CI) � o documento que comprova a regularidade
de inscri��o e de recolhimento das contribui��es do segurado
contribuinte individual na Previd�ncia Social.
⁄ 1… Ser� considerado regular perante a Previd�ncia Social,
para fins de emiss�o da DRS-CI, o segurado contribuinte individual
inscrito na Previd�ncia Social, que esteja com seus dados cadastrais
atualizados e conste no sistema informatizado do INSS:
I - registro de recolhimento ou remunera��o de, no m�nimo,
oito compet�ncias nos �ltimos doze meses, se inscrito h� doze meses
ou mais;
II - registro de recolhimento ou remunera��o de, no m�nimo,
dois ter�os das compet�ncias do per�odo, arredondando-se, para
maior, a fra��o igual ou superior a cinco d�cimos, desprezando-se a
inferior, se inscrito h� menos de doze meses;
III - informa��o de inexist�ncia de recolhimento, se inscrito
recentemente, mas desde que n�o vencido o prazo para recolhimento
de sua primeira contribui��o;
IV - informa��o de exerc�cio concomitante de atividade como
segurado empregado e que, nesta condi��o, receba remunera��o
igual ou superior ao limite m�ximo do sal�rio-de-contribui��o h� pelo
menos oito compet�ncias nos �ltimos doze meses.
⁄ 2… Para os fins previstos nos incisos I e II do ⁄ 1…, consideram-
se regulares as contribui��es inclu�das em parcelamento cujas
parcelas vencidas estejam quitadas.
Art. 575. A DRS-CI ser� obtida pelo contribuinte, ou pelo
�rg�o ou institui��o interessados, por meio da Internet no endere�o
www.previdenciasocial.gov.br ou em qualquer APS.
Art. 576. A DRS-CI ser� emitida por meio eletr�nico, numerada
automaticamente e ter� validade de noventa dias, contados da
data de sua emiss�o.



Par�grafo �nico. A autenticidade e a validade da DRS-CI s�o
confirmadas em consulta � Internet, ou � APS mediante solicita��o
escrita do interessado.
Art. 577. Ocorrendo a hip�tese do cadastro do segurado
contribuinte individual apresentar falha de identifica��o cadastral ou
n�o se enquadrar nas regras do ⁄ 1… do art. 574, a DRS-CI n�o ser�
emitida por meio da Internet, devendo o segurado dirigir-se a uma
APS se pretender a regulariza��o.
⁄ 1… Entende-se por falha de identifica��o cadastral do segurado
contribuinte individual, a aus�ncia do nome, ou do endere�o,
ou da data de nascimento ou, ainda, de documento de identifica��o.
⁄ 2… O segurado contribuinte individual sujeito ao desconto
em sua remunera��o, previsto no inciso III do art. 99, e que n�o se
enquadrar nas regras do ⁄ 1… do art. 574, dever� comprovar o respectivo
desconto, com a apresenta��o dos comprovantes de pagamento
fornecidos pelas pessoas jur�dicas �s quais prestou servi�os a
partir de 1… de abril de 2003, em, pelo menos, oito compet�ncias no
per�odo dos �ltimos doze meses.
⁄ 3… O segurado contribuinte individual que exer�a concomitantemente
atividade como segurado empregado e, na atividade
de contribuinte individual n�o constar registro de remunera��o, dever�
comprovar que recebe remunera��o igual ou acima do limite
m�ximo do sal�rio-de-contribui��o como segurado empregado, em,
pelo menos, oito compet�ncias nos �ltimos doze meses.
⁄ 4… Regularizada a pend�ncia, conforme o caso, com a
comprova��o de recolhimento de contribui��es em n�mero de compet�ncias
igual ou superior ao m�nimo exigido ou mediante a regulariza��o
dos dados cadastrais do segurado contribuinte individual,
a DRS-CI ser� liberada em qualquer APS ou emitida por meio da
Internet.
Art. 578. A DRS-CI, n�o constitui prova de quita��o de
contribui��o social previdenci�ria.
Se��o XV
Das Disposi��es Especiais
Art. 579. Fica dispensada a guarda da certid�o cuja autenticidade
tenha sido confirmada, via Internet ou mediante of�cio do
INSS, bastando que constem o n�mero e a data de emiss�o da certid�o
no instrumento p�blico ou privado.
Art. 580. O pedido de certid�o efetuado com erro de finalidade
ou de dados cadastrais ser� indeferido.
Art. 581. Para efeito deste Cap�tulo, considera-se institui��o
financeira a pessoa jur�dica p�blica, ou privada, que tenha como
atividade principal ou acess�ria a intermedia��o ou a aplica��o de
recursos financeiros pr�prios ou de terceiros, em moeda nacional ou
estrangeira, autorizada pelo Banco Central do Brasil, ou por decreto
do Poder Executivo, a funcionar no territ�rio nacional.
Art. 582. A CND ou a CPD-EN ser� sempre expedida nos
termos em que tenha sido requerida e, por disposi��o expressa no
par�grafo �nico do art. 205 da Lei n… 5.172, de 1966 (CTN), ser�
fornecida dentro de dez dias da data da entrada do pedido.
Par�grafo �nico. Havendo restri��es para a emiss�o da certid�o
requerida, o prazo de dez dias ser� contado a partir da data da
regulariza��o dos fatos impeditivos apontados no relat�rio de restri��es,
de que trata o art. 545.
CAPŒTULO IV
DA DECADæNCIA E DA PRESCRI�ÌO



Se��o I
Da Decad�ncia
Art. 583. O direito da Previd�ncia Social apurar e constituir
seus cr�ditos extingue-se ap�s dez anos, contados:
I - do primeiro dia do exerc�cio seguinte �quele em que o
cr�dito poderia ter sido constitu�do;
II - da data em que se tornar definitiva a decis�o que anulou,
por v�cio formal, a constitui��o de cr�dito anteriormente efetuado.
⁄ 1… O prazo decadencial a ser aplicado � aquele vigente �
�poca do lan�amento.
⁄ 2… O prazo decadencial das contribui��es devidas a outras
entidades e fundos � de dez anos, exceto para fatos geradores ocorridos
at� 18 de junho de 1995, cujo prazo decadencial � de cinco
anos.
Art. 584. Na hip�tese de ocorr�ncia de dolo, fraude ou simula��o,
o INSS pode, a qualquer tempo, apurar e constituir os
cr�ditos da Previd�ncia Social.
Se��o II
Da Prescri��o
Art. 585. A a��o para cobran�a do cr�dito tribut�rio prescreve
em dez anos, contados da data da sua constitui��o definitiva.
⁄ 1… A prescri��o se interrompe:
I - pela cita��o pessoal feita ao devedor;
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o
devedor;
IV - por qualquer ato inequ�voco, ainda que extrajudicial,
que importe reconhecimento de d�bito pelo devedor.
⁄ 2… A inscri��o do d�bito como d�vida ativa, pelo �rg�o
competente, suspender� a flu�ncia do prazo prescricional, para todos
os efeitos de direito, por cento e oitenta dias ou at� a distribui��o da
execu��o fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo.
⁄ 3… O despacho do juiz que ordenar a cita��o do executado
interrompe a flu�ncia do prazo prescricional.
Subse��o ònica
Da Prescri��o Aplic�vel � Restitui��o ou � Compensa��o
Art. 586. O direito de pleitear a restitui��o ou de realizar a
compensa��o de contribui��es ou de outras import�ncias extingue-se
em cinco anos, contados da data:
I - do pagamento ou do recolhimento indevido;
II - em que se tornar definitiva a decis�o administrativa ou
passar em julgado a decis�o judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decis�o condenat�ria.
TŒTULO VII
DAS ATIVIDADES FISCAIS
CAPŒTULO I
DOS PROCEDIMENTOS
Se��o I
Dos Conceitos
Art. 587. A a��o fiscal do INSS, com vistas a verificar e
exigir o fiel cumprimento da legisla��o previdenci�ria, � realizada de
acordo com planejamento desenvolvido conjuntamente pela Diretoria
da Receita Previdenci�ria, por interm�dio da Coordena��o-Geral de
Fiscaliza��o, com as Ger�ncias-Executivas da Previd�ncia Social, por
interm�dio das Divis�es ou dos Servi�os de Receita Previdenci�ria
das Ger�ncia-Executiva, mediante:



I - Auditoria-Fiscal Previdenci�ria (AFP);
II - Dilig�ncia Fiscal (DF);
III - Atividade Espec�fica (AE).
Art. 588. A Auditoria-Fiscal Previdenci�ria (AFP) ou Fiscaliza��o
� o procedimento fiscal externo que objetiva orientar, verificar
e controlar o cumprimento das obriga��es previdenci�rias por
parte do sujeito passivo, podendo resultar em lan�amento de cr�dito
previdenci�rio, em lavratura de Auto de Infra��o ou em apreens�o de
documentos de qualquer esp�cie, inclusive aqueles armazenados em
meio digital ou em qualquer outro tipo de m�dia, materiais, livros ou
assemelhados.
⁄ 1… A AFP poder�, a crit�rio da autoridade competente, ser
determinada com vistas a abranger per�odos e fatos j� objeto de a��es
fiscais anteriores.
⁄ 2… Do procedimento fiscal realizado na forma do ⁄ 1… deste
artigo, poder� resultar novo lan�amento ou a revis�o de lan�amento
de cr�dito previdenci�rio nas hip�teses previstas no art. 149 da Lei n…
5.172, de 1966 (CTN).
Art. 589. A Dilig�ncia Fiscal (DF) � o procedimento fiscal
externo destinado a coletar e a analisar informa��es de interesse da
administra��o previdenci�ria, inclusive para atender � exig�ncia de
instru��o processual, podendo resultar em lavratura de Auto de Infra��o,
Termo de Arrolamento de Bens ou em apreens�o de documentos
de qualquer esp�cie, inclusive os armazenados em meio
magn�tico ou em qualquer outro tipo de m�dia, materiais, livros ou
assemelhados.
Art. 590. Atividade Espec�fica (AE) � toda a��o fiscal que
n�o se enquadra na classifica��o de Auditoria-Fiscal Previdenci�ria
ou de Dilig�ncia Fiscal, podendo ser realizada nas depend�ncias do
INSS, inclusive com emiss�o de Lan�amento de D�bito Confessado.
Par�grafo �nico. Considera-se, dentre outras, Atividade Fiscal
Espec�fica:
I - aquela destinada ao esclarecimento de situa��o que demande
verifica��o de documentos e de informa��es prestadas pelo
sujeito passivo;
II - a auditoria nos agentes arrecadadores conveniados da
Previd�ncia Social, com a finalidade de verificar informa��es e registros
produzidos pelo agente arrecadador, visando garantir a integridade
no repasse das informa��es f�sico-financeiras, e tendo como
caracter�stica especial o fato de n�o gerar documento de lavratura de
cr�dito previdenci�rio de qualquer esp�cie;
III - a fiscaliza��o dos Regimes Pr�prios de Previd�ncia
Social (RPPS), executada nos �rg�os da Administra��o P�blica.
Se��o II
Do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF)
Subse��o I
Das Disposi��es Preliminares
⁄ 1… Para o procedimento de Auditoria-Fiscal Previdenci�ria,
ser� emitido Mandado de Procedimento Fiscal - Fiscaliza��o (MPF-F)
e, no caso de Dilig�ncia Fiscal, Mandado de Procedimento Fiscal -
Dilig�ncia (MPF-D).
⁄ 2… Para cada procedimento fiscal, ser� emitido MPF, conforme
previsto na Subse��o II deste Cap�tulo.
Subse��o II
Da Emiss�o, Altera��o e Inexigibilidade do MPF
Art. 591. O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), institu�do



pelo Decreto n… 3.969, de 15 de outubro de 2001, alterado pelo
Decreto n… 4.058, de 18 de dezembro de 2001, � a ordem espec�fica
dirigida a AFPS, para que, no uso de suas atribui��es privativas,
instaure os procedimentos fiscais descritos nos incisos I e II do art.
587.
Art. 592. O MPF ser� emitido por ocasi�o do in�cio do
procedimento fiscal e dele ser� dada ci�ncia ao representante legal, ao
mandat�rio ou ao preposto do sujeito passivo, na forma do art. 606.
Art. 593. A emiss�o do MPF compete:
I - ao Diretor da Receita Previdenci�ria do INSS;
II - ao Coordenador-Geral de Fiscaliza��o da Diretoria da
Receita Previdenci�ria do INSS;
III - � chefia do Servi�o ou Se��o de Fiscaliza��o das Ger�ncias-
Executivas.
⁄ 1… O MPF ser� emitido, exclusivamente pela autoridade
competente, por meio do sistema informatizado do INSS.
⁄ 2… A compet�ncia para emiss�o do MPF poder� ser objeto
de delega��o das autoridades administrativas referidas nos incisos I e
II do caput, mediante Portaria publicada no Di�rio Oficial da
Uni�o.
Art. 594. O MPF ser� emitido em duas vias, sendo:
I - uma via destinada ao processo administrativo fiscal, quando
instaurado;
II - uma via destinada ao sujeito passivo.
Art. 595. Nos casos de flagrante constata��o de irregularidades
e de quaisquer infra��es � legisla��o previdenci�ria, em que o
retardo do in�cio do procedimento fiscal coloque em risco os interesses
da administra��o previdenci�ria, pela possibilidade de subtra��o
de prova, poder� ser emitido Mandado de Procedimento Fiscal
Especial (MPF-E), no prazo de cinco dias, contado da data de in�cio
do procedimento, do qual ser� dada ci�ncia ao sujeito passivo.
Art. 596. O procedimento fiscal junto a sujeito passivo em
estado falimentar ou em liquida��o extrajudicial ser� iniciado com
emiss�o de MPF-E, na forma prevista no art. 595.
Art. 597. Quando necess�ria a coleta de informa��es e de
documentos de um sujeito passivo para subsidiar procedimento fiscal
realizado junto a outro sujeito passivo, a coleta ser� precedida da
emiss�o de Mandado de Procedimento Fiscal Extensivo (MPF-Ex).
Par�grafo �nico. O MPF-Ex ser� cumprido concomitantemente
com o MPF origin�rio.
Art. 598. As altera��es no transcorrer do prazo do MPF,
decorrentes de substitui��o, de inclus�o ou de exclus�o do AFPS
respons�vel por execut�-lo, bem como as relativas �s contribui��es a
serem examinadas e ao per�odo de apura��o, ser�o feitas mediante
emiss�o de Mandado de Procedimento Fiscal Complementar (MPFC),
pela autoridade outorgante do MPF origin�rio, do qual ser� dada
ci�ncia ao sujeito passivo.
Art. 599. N�o ser� emitido MPF na realiza��o de Auditoria-
Fiscal Especifica, exceto quando implicar lavratura de NFLD ou de
Auto de Infra��o.
Art. 600. Ser� emitido um �nico MPF por procedimento
fiscal, compreendendo todos os estabelecimentos e todas as obras de
constru��o civil do sujeito passivo.
Art. 601. O MPF conter�:
I - numera��o de identifica��o e de controle;
II - dados identificadores do sujeito passivo;



III - tipo de procedimento fiscal a ser executado (Auditoria-
Fiscal previdenci�ria ou dilig�ncia fiscal);
IV - prazo para a realiza��o do procedimento fiscal;
V - identifica��o (nome e matr�cula) do(s) AFPS respons�vel
(eis) pela execu��o do mandado;
VI - identifica��o (nome, matr�cula e assinatura) da autoridade
emissora do mandado e, na hip�tese de delega��o de compet�ncia,
a indica��o do respectivo ato de delega��o;
VII - ci�ncia do representante legal, mandat�rio ou preposto
do sujeito passivo, com seus dados identificadores;
VIII - nome, endere�o e telefone funcionais da chefia do(s)
AFPS respons�vel(eis) pela execu��o do mandado.
⁄ 1… A assinatura da autoridade emitente, prevista no inciso
VI do caput, se caracterizar� pelo acesso exclusivo ao sistema informatizado
do INSS para a emiss�o do MPF.
⁄ 2… O MPF-D indicar�, ainda, a descri��o sum�ria das
verifica��es a serem realizadas.
⁄ 3… O MPF-E indicar� a data do in�cio do procedimento
fiscal que o originou.
⁄ 4… O MPF-Ex n�o conter� o campo das informa��es de que
tratam os incisos III e VI do caput.
⁄ 5… O MPF-C ser� identificado pelo n�mero do MPF origin�rio,
na forma do inciso I do caput, acrescido de n�mero seq�encial
correspondente � sua emiss�o, separado por h�fen.
Art. 602. Os dados identificadores do sujeito passivo contidos
no MPF, quando desatualizados, n�o anulam o MPF emitido,
devendo ser atualizados pelo AFPS no decorrer do procedimento
fiscal, salvo quanto ao n�mero do Cadastro Nacional das Pessoas
Jur�dicas (CNPJ) ou da Matr�cula no Cadastro Espec�fico do INSS
(CEI).
Art. 603. O MPF-F indicar�, ainda, o objeto do procedimento
fiscal, bem como o per�odo a ser verificado.
⁄ 1… O MPF-F alcan�ar� o exame de livros e documentos de
qualquer esp�cie, referentes a per�odos anteriores ou posteriores ao
per�odo a ser verificado, com vistas a elucidar fatos correlacionados
com o per�odo fixado ou dele decorrentes.
⁄ 2… Na hip�tese do ⁄ 1… deste artigo, a constitui��o do
cr�dito tribut�rio, relativamente a per�odo diverso do fixado, depender�
de emiss�o de MPF-C.
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Art. 604. A autenticidade do MPF poder� ser verificada pelo
sujeito passivo, a qualquer tempo, sem preju�zo do in�cio do procedimento
fiscal, mediante consulta:
I - ao endere�o eletr�nico da Previd�ncia Social, com a
utiliza��o do c�digo de acesso � Internet referido no MPF;
II - � autoridade emissora, pelos meios indicados no MPF;
III - em qualquer APS.
Par�grafo �nico. Na hip�tese do inciso I do caput, a confirma��o
poder� ser feita durante a a��o fiscal.
Subse��o III
Dos Prazos
Art. 605. O MPF ter� validade de at�:
I - cento e vinte dias, nos casos de MPF-F e de MPF-E;
II - sessenta dias, nos casos de MPF-D e de MPF-Ex.
⁄ 1… A prorroga��o do prazo de validade do MPF ser� formalizada



mediante a emiss�o do MPF-C, tantas vezes quantas necess�rias,
observados, em cada mandado, os limites estabelecidos no
caput.
⁄ 2… Os prazos referidos neste artigo s�o cont�nuos, excluindo-
se, na contagem do prazo, o dia do in�cio e incluindo-se o do
vencimento.
⁄ 3… A contagem do prazo do MPF-E far-se-� a partir da data
do in�cio do procedimento fiscal, conforme previsto no ⁄ 3… do art.
601.
Subse��o IV
Da Ci�ncia e da Extin��o do Mandado de Procedimento
Fiscal
Art. 606. Ser� dada ci�ncia do MPF ao sujeito passivo da
seguinte forma:
I - pessoal, comprovada com a assinatura do representante
legal, do mandat�rio ou do preposto do sujeito passivo;
II - por via postal, ou por qualquer outro meio, com prova de
recebimento tomada no domic�lio tribut�rio do sujeito passivo;
III - por edital, quando os meios previstos nos incisos I e II
resultarem infrut�feros.
⁄ 1… Ocorrendo a recusa de recebimento do MPF, o AFPS
deixar� a via destinada ao sujeito passivo no local da ocorr�ncia e
registrar�, em todas as vias, no campo destinado ao recibo, a express�o
Òrecusou-se a assinarÓ, seguida da identifica��o do respons�vel
pela recusa, considerando-se cientificado o sujeito passivo.
⁄ 2… A ci�ncia do MPF d� in�cio ao procedimento fiscal,
implicando a perda da espontaneidade do sujeito passivo referida no
par�grafo �nico do art. 672.
⁄ 3… Ap�s a ci�ncia do MPF, o INSS n�o emitir� parecer em
rela��o a consulta relativa �s obriga��es previdenci�rias objeto de
verifica��o no procedimento fiscal.
⁄ 4… Os meios de cientifica��o previstos nos incisos I e II do
caput n�o est�o sujeitos a ordem de prefer�ncia.
Art. 607. O MPF se extingue:
I - pela conclus�o do procedimento fiscal, com a emiss�o do
Termo de Encerramento da A��o Fiscal (TEAF);
II - pelo decurso dos prazos a que se refere o art. 605.
Par�grafo �nico. A hip�tese de que trata o inciso II do caput
n�o implica nulidade dos atos praticados, podendo a autoridade respons�vel
pela emiss�o do mandado extinto determinar a emiss�o de
novo MPF para a conclus�o do procedimento fiscal.
Art. 608. Outros AFPS poder�o participar de procedimento
fiscal em curso, desde que devidamente identificados, acompanhados
do(s) AFPS designado(s) no MPF.
Par�grafo �nico. Os AFPS acompanhantes, somente poder�o
firmar termos, intima��es ou praticar atos assemelhados se realizados
em conjunto com os AFPS designados.
Se��o III
Do Termo de Intima��o para Apresenta��o de Documentos e
do Termo de Encerramento de Auditoria-Fiscal
Subse��o I
Do Termo de Intima��o para Apresenta��o de Documentos
(TIAD)
Art. 609. O Termo de Intima��o para Apresenta��o de Documentos
(TIAD) tem por finalidade intimar o sujeito passivo a
apresentar, em dia e em local nele determinados, os documentos



necess�rios � verifica��o do regular cumprimento das obriga��es previdenci�rias
principais e acess�rias, os quais dever�o ser deixados �
disposi��o da fiscaliza��o at� o t�rmino do procedimento fiscal.
Par�grafo �nico. Para o fim previsto no caput, considera-se
documento aquele definido no inciso IV do par�grafo �nico do art.
624.
Art. 610. O TIAD ser� emitido privativamente pelo AFPS,
no pleno exerc�cio de suas fun��es, quando da solicita��o de documentos
ao sujeito passivo em a��es fiscais.
⁄ 1… O sujeito passivo dever� apresentar a documenta��o e as
informa��es no prazo fixado pelo AFPS, que ser�, no m�nimo, de
dois dias �teis e, no m�ximo, de dez dias �teis, contados do dia da
lavratura do respectivo TIAD.
⁄ 2… Quando se tratar de intima��o para apresenta��o de
documentos na forma prevista no art. 66, dever� o AFPS observar o
prazo de vinte dias.
⁄ 3… A n�o-apresenta��o dos documentos no prazo fixado no
TIAD ensejar� a lavratura do competente Auto de Infra��o, sem
preju�zo da aplica��o de outras penalidades previstas em lei.
⁄ 4… Dever� constar do TIAD, se for o caso, a intima��o para
que o sujeito passivo libere ao AFPS documentos com vistas � extra��o
de c�pias reprogr�ficas ou, se o sujeito passivo preferir, forne�a
as c�pias necess�rias � instru��o do processo a ser instaurado.
Art. 611. O AFPS pode emitir um ou mais TIAD no decorrer
do mesmo procedimento fiscal, visando � complementa��o ou � solicita��o
de novos documentos.
Subse��o II
Do Termo de Encerramento de Auditoria-Fiscal (TEAF)
Art. 612. O Termo de Encerramento de Auditoria-Fiscal
(TEAF) � emitido pelo AFPS, quando do t�rmino da Auditoria-Fiscal
e destina-se a cientificar o sujeito passivo da conclus�o do procedimento
fiscal.
Par�grafo �nico: Constar� do TEAF a expressa refer�ncia de
todos os fatos geradores de contribui��es verificados no procedimento
fiscal.
Subse��o III
Das Disposi��es Espec�ficas
Art. 613. Os documentos constantes desta Se��o ser�o emitidos
em caracteres leg�veis, sem emendas ou rasuras, em duas vias,
sendo uma via destinada ao INSS e uma via ao sujeito passivo, e
deles ser� dada ci�ncia ao representante legal, ao mandat�rio ou ao
preposto do sujeito passivo, na forma dos incisos I, II ou III do art.
606.
Par�grafo �nico. Ocorrendo recusa de recebimento, o AFPS
deixar� a via destinada ao sujeito passivo no local da ocorr�ncia, e
registrar�, em todas as vias, no campo destinado ao recibo a express�o
Òrecusou-se a assinarÓ, seguida da identifica��o do respons�vel
pela recusa, considerando-se cientificado o sujeito passivo.
CAPŒTULO II
DOS PROCEDIMENTOS ESPECIAIS
Se��o I
Da Aferi��o Indireta
Art. 614. Aferi��o indireta � o procedimento de que disp�e o
INSS para apura��o indireta da base de c�lculo das contribui��es
sociais.
Art. 615. A aferi��o indireta ser� utilizada, se:



I - no exame da escritura��o cont�bil ou de qualquer outro
documento do sujeito passivo, a fiscaliza��o constatar que a contabilidade
n�o registra o movimento real da remunera��o dos segurados
a seu servi�o, da receita, ou do faturamento e do lucro;
II - a empresa, o empregador dom�stico, ou o segurado
recusar-se a apresentar qualquer documento, ou sonegar informa��o,
ou apresent�-los deficientemente;
III - faltar prova regular e formalizada do montante dos
sal�rios pagos pela execu��o de obra de constru��o civil;
IV - as informa��es prestadas ou os documentos expedidos
pelo sujeito passivo n�o merecerem f� em face de outras informa��es,
ou outros documentos de que disponha a fiscaliza��o, como por
exemplo:
a) omiss�o de receita ou de faturamento verificada por interm�dio
de subs�dio � fiscaliza��o;
b) dados coletados na Justi�a do Trabalho, Delegacia Regional
do Trabalho, Secretaria da Receita Federal ou junto a outros
�rg�os, em confronto com a escritura��o cont�bil, livro de registro de
empregados ou outros elementos em poder do sujeito passivo;
c) constata��o da impossibilidade de execu��o do servi�o
contratado, tendo em vista o n�mero de segurados constantes em
GFIP ou folha de pagamento espec�ficas, mediante confronto desses
documentos com as respectivas notas fiscais, faturas, recibos ou contratos.
⁄ 1… Considera-se deficiente o documento apresentado ou a
informa��o prestada que n�o preencha as formalidades legais, bem
como aquele documento que contenha informa��o diversa da realidade
ou, ainda, que omita informa��o verdadeira.
⁄ 2… Somente ser� aferida indiretamente a base de c�lculo de
contribui��o referente ao per�odo no qual ocorreu qualquer das hip�teses
previstas nos incisos I, II e IV do caput.
⁄ 3… Para o fim do inciso III do caput, considera-se prova
regular e formalizada a escritura��o cont�bil em livro Di�rio e Raz�o,
conforme previsto no ⁄ 13 do art. 225 do RPS.
Art. 616. Na aferi��o indireta da remunera��o paga pela
execu��o de obra, ou servi�o de constru��o civil, observar-se-�o as
regras estabelecidas nos apuradas por aferi��o nos termos dos arts.
441, 442, 618, 619, 622 e 623 ou nos termos do Cap�tulo IV do
T�tulo V.
Art. 617. No c�lculo da contribui��o social previdenci�ria do
segurado empregado incidente sobre a remunera��o da m�o-de-obra
indiretamente aferida, aplica-se a al�quota m�nima, sem limite e sem
compensa��o da Contribui��o Provis�ria sobre Movimenta��o Financeira
(CPMF). .
Subse��o ònica
Da Aferi��o Indireta da Remunera��o da M�o-de-Obra Contida
em
Nota Fiscal, Fatura ou Recibo de Presta��o de Servi�os
Art. 618. Para fins de aferi��o, a remunera��o da m�o-deobra
utilizada na presta��o de servi�os por empresa corresponde ao
m�nimo de:
I - quarenta por cento do valor dos servi�os constantes da
nota fiscal, da fatura ou do recibo de presta��o de servi�os;
II - cinq�enta por cento do valor dos servi�os constantes da
nota fiscal, da fatura ou do recibo, no caso de trabalho tempor�rio.
Par�grafo �nico. Nos servi�os de limpeza, de transporte de
cargas e de passageiros e nos de constru��o civil, que envolvam



utiliza��o de equipamentos, a remunera��o da m�o-de-obra utilizada
na execu��o dos servi�os n�o poder� ser inferior aos respectivos
percentuais previstos nos arts. 620, 621 e 623.
Art. 619. Havendo previs�o contratual de fornecimento de
material ou de utiliza��o de equipamento pr�prio ou de terceiros,
exceto o manual, para a execu��o dos servi�os, se os valores de
material ou equipamento estiverem estabelecidos no contrato, ainda
que n�o discriminados na nota fiscal, na fatura ou no recibo de
presta��o de servi�os, o valor da remunera��o da m�o-de-obra utilizada
na presta��o de servi�os ser� apurado na forma do art. 618.
⁄ 1… Havendo previs�o contratual de fornecimento de material
ou de utiliza��o de equipamento pr�prio ou de terceiros, exceto
o manual, e os valores de material ou de utiliza��o de equipamento
n�o estiverem estabelecidos no contrato nem discriminados na nota
fiscal, fatura ou recibo de presta��o de servi�os, o valor do servi�o
corresponde, no m�nimo, a cinq�enta por cento do valor bruto da nota
fiscal, fatura ou recibo, aplicando-se para fins de aferi��o da remunera��o
da m�o-de-obra utilizada o disposto no art. 618.
⁄ 2… Havendo discrimina��o de valores de material ou de
utiliza��o de equipamento na nota fiscal, fatura ou recibo de presta��o
de servi�os, mas n�o existindo previs�o contratual de seu fornecimento,
o valor dos servi�os ser� o valor bruto da nota fiscal,
fatura ou recibo, aplicando-se, para fins de aferi��o da remunera��o
da m�o-de-obra, o disposto no art. 618.
⁄ 3… Se a utiliza��o de equipamento for inerente � execu��o
dos servi�os contratados, ainda que n�o esteja previsto em contrato, o
valor do servi�o corresponder� a cinq�enta por cento do valor bruto
da nota fiscal, fatura ou recibo de presta��o de servi�os, aplicando-se,
para fins de aferi��o da remunera��o da m�o-de-obra utilizada na
presta��o de servi�os, o disposto no art. 618 e observado, no caso da
constru��o civil, o previsto no art. 623.
⁄ 4… A remunera��o nos servi�os de transporte de cargas e de
passageiros, ser� aferida na forma prevista no art. 621.
Art. 620. Nos servi�os de limpeza em que houver a previs�o
de fornecimento de material e de utiliza��o de equipamento, pr�prio
ou de terceiros, exceto o manual, se os valores estiverem estabelecidos
no contrato, ainda que n�o discriminados na respectiva nota
fiscal, fatura ou recibo de presta��o de servi�os, o valor da remunera��o
da m�o-de-obra n�o poder� ser inferior a:
I - vinte e seis por cento da nota fiscal, da fatura ou do
recibo de presta��o de servi�os, na limpeza hospitalar;
II - trinta e dois por cento do valor bruto da nota fiscal, da
fatura ou do recibo de presta��o de servi�os, nos demais servi�os de
limpeza.
Art. 621. Na opera��o de transporte de cargas ou de passageiros,
o valor da remunera��o da m�o-de-obra utilizada na presta��o
de servi�os n�o poder� ser inferior a vinte por cento do valor
bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de presta��o de servi�os, observado,
quanto ao transporte de cargas, o disposto no inciso VI do
art. 185.
Art. 622. O valor do material fornecido ao contratante, bem
como o valor da loca��o do equipamento de terceiros utilizado no
servi�o, discriminado na nota fiscal, fatura ou recibo de presta��o de
servi�os, n�o poder� ser superior ao valor de aquisi��o ou de loca��o,
respectivamente.
Par�grafo �nico. A empresa dever�, quando exigido pela



fiscaliza��o do INSS, comprovar a veracidade dos valores de material
utilizados na presta��o de servi�os, mediante apresenta��o dos documentos
fiscais de aquisi��o dos referidos materiais.
Art. 623. Na presta��o dos servi�os de constru��o civil abaixo
relacionados, havendo ou n�o previs�o contratual de utiliza��o de
equipamento pr�prio ou de terceiros, o valor da remunera��o da m�ode-
obra utilizada na execu��o dos servi�os n�o poder� ser inferior ao
percentual, respectivamente estabelecido para cada um desses servi�os,
aplicado sobre o valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de
presta��o de servi�os.
I - pavimenta��o asf�ltica: quatro por cento;
II - terraplenagem, aterro sanit�rio e dragagem: seis por
cento;
III - obras de arte (pontes ou viadutos): dezoito por cento;
IV - drenagem: vinte por cento;
V - demais servi�os realizados com a utiliza��o de equipamentos,
exceto manuais, desde que inerentes � presta��o dos servi�os:
quatorze por cento.
⁄ 1… Quando na mesma nota fiscal, fatura ou recibo de
presta��o de servi�os constar a execu��o de mais de um dos servi�os
relacionados nos incisos do caput, cujos valores n�o constem individualmente
discriminados na nota fiscal, fatura, ou recibo, dever�
ser aplicado o percentual correspondente a cada tipo de servi�o conforme
disposto em contrato, ou o percentual maior, se o contrato n�o
permitir identificar o valor de cada servi�o.
⁄ 2… O fornecimento de ferramentas, autom�veis ou caminh�es,
utilizados no transporte de materiais para o canteiro de obras,
n�o ser� considerado como fornecimento de equipamento.
Se��o II
Do Auto de Apreens�o, Guarda e Devolu��o
de Documentos (AGD)
Subse��o I
Da Finalidade
Art. 624. O Auto de Apreens�o, Guarda e Devolu��o de
Documentos (AGD) tem por finalidade registrar o ato administrativo
da apreens�o, da guarda e da devolu��o de documentos que digam
respeito �s obriga��es previdenci�rias ou a fatos e obriga��es relacionados
a pagamento de benef�cios previdenci�rios, bem como
imitir o INSS na posse dos documentos apreendidos, at� que se
satisfa�am todas as causas motivadoras da sua lavratura, sempre que
houver necessidade de proteger o patrim�nio da Previd�ncia Social,
instruir processo ou apurar a ocorr�ncia, em tese, de crime ou contraven��o
penal.
Par�grafo �nico. Considera-se:
I - apreens�o, a a��o e o efeito de tirar da posse do sujeito
passivo ou de outrem, documentos que se encontram em seu poder,
apoderando-se desses documentos, retirando-os ou n�o do local em
que se encontram, com ou sem a utiliza��o de lacre, precedida ou n�o
de mandado judicial;
II - guarda, a conserva��o, a prote��o e o zelo das coisas
entregues, confiadas ou apreendidas, mantendo-as �ntegras;
==
III - devolu��o, a restitui��o ou o regresso da coisa sob
guarda, depois de satisfeito o interesse do INSS;
IV - documento, a representa��o material destinada a reproduzir,
por qualquer forma, um ato ou fato, independentemente da



natureza do meio em que esteja armazenado, quer seja f�sico, digital
ou eletr�nico, podendo estar acondicionado, entre outros, em m�veis,
caixas, cofres ou dep�sitos.
Subse��o II
Dos Procedimentos
Art. 625. Sempre que se observar, mediante exame detalhado
em documenta��o do sujeito passivo, ou em outras fontes ou meios
acess�veis � fiscaliza��o, ind�cios de ocorr�ncia de pr�ticas lesivas ou
delituosas contra a Previd�ncia Social, ser� lavrado o AGD, com a
indica��o dos elementos ou documentos apreendidos, no qual se far�
a outorga ao sujeito passivo das garantias legais pertinentes.
Par�grafo �nico. � facultada a apreens�o de documentos com
a finalidade de obten��o de c�pias destinadas � instru��o de processo
administrativo.
Art. 626. Quando, no ato da apreens�o, as circunst�ncias n�o
permitirem imediata identifica��o ou confer�ncia dos documentos
examinados, ou quando a quantidade destes documentos for demasiadamente
volumosa para que sejam completa, pormenorizada e imediatamente
descritos ou, ainda, quando ficar caracterizado embara�o
ou resist�ncia � realiza��o dos trabalhos, o AFPS dever�:
I - lacrar os arquivos, as caixas, os m�veis, os cofres ou os
dep�sitos onde se encontram armazenados os documentos, independentemente
de serem os mesmos retirados ou n�o do local;
II - registrar no AGD os fatos ocorridos.
Par�grafo �nico. No ato da apreens�o de documentos que
permitam a identifica��o completa, pormenorizada e imediata, considerando
as quantidades e os meios f�sicos em que se encontram, o
emprego do lacre � facultativo.
Art. 627. Na apreens�o com emprego de lacre, quando da
lavratura do AGD, o sujeito passivo e os demais respons�veis pela
documenta��o apreendida ser�o comunicados quanto � data, hora e
local, para fins de acompanhamento do procedimento de rompimento
do lacre e de identifica��o dos elementos de interesse da fiscaliza��o.
Art. 628. O AGD ser� emitido em duas vias, sendo:
I - uma via destinada ao INSS, devendo ser protocolizada
pelo Servi�o ou Se��o de Fiscaliza��o no qual est� lotado o AFPS
respons�vel pela apreens�o;
II - uma via destinada ao sujeito passivo, devendo ser entregue
mediante recibo na via do INSS, passado pelo sujeito passivo
ou por quem detiver a posse dos documentos no ato da apreens�o,
devidamente identificado e qualificado.
Par�grafo �nico. Ocorrendo a recusa do recebimento, uma
via do AGD dever� ser deixada no local, registrando-se, nas duas
vias, a express�o Òrecusou-se a assinarÓ e a identifica��o da pessoa
que ofereceu a recusa, seguida da data, da assinatura e da matr�cula
do emitente.
Art. 629. A devolu��o dos elementos ou dos documentos
apreendidos se far� ap�s a satisfa��o do interesse do INSS.
Se��o III
Da Informa��o Fiscal de D�bito (IFD)
Art. 630. A Informa��o Fiscal de D�bito (IFD) � o documento
emitido pelo AFPS destinado a registrar a exist�ncia de
d�bito de responsabilidade do sujeito passivo, cujo valor consolidado
(principal e acr�scimos legais) n�o atinja o limite m�nimo estabelecido
pelo INSS para lan�amento em NFLD, a saber:
I - R$ 3.000,00 (tr�s mil reais), quando se tratar de empresa



ou equiparada;
II - R$ 1.000,00 (um mil reais), quando se tratar dos demais
sujeitos passivos.
⁄ 1… A exist�ncia da IFD n�o impede a emiss�o de Certid�o
Negativa de D�bito.
⁄ 2… Os d�bitos objeto de IFD ser�o acumulados at� atingirem
valores consolidados iguais ou superiores aos indicados nos
incisos I e II do caput, quando, ent�o, ser�o lan�ados em NFLD.
Art. 631. A IFD ser� emitida por processamento eletr�nico,
em duas vias, destinadas ao INSS e ao sujeito passivo.
⁄ 1… A via do INSS ser� posteriormente juntada � NFLD,
quando for o caso, observado o disposto no ⁄ 2… do art. 630.
⁄ 2¡ Integram a IFD os documentos dos incisos I a XI e
XVII do art. 688.
Art. 632. N�o cabe apresenta��o de defesa contra IFD, sendo
facultado ao sujeito passivo apresentar defesa por ocasi�o da inclus�o
do respectivo d�bito em NFLD.
⁄ 1… Havendo apresenta��o de defesa contra IFD, a fiscaliza��o
emitir� despacho para o fim de cientificar o sujeito passivo
de que aquela ser� apreciada quando o d�bito for inclu�do em
NFLD.
⁄ 2… Ser� emitido Despacho-Decis�rio se, de of�cio, a fiscaliza��o
alterar o d�bito objeto da IFD.
⁄ 3… N�o caber� recurso contra os despachos de que tratam
os ⁄ 1… e 2… deste artigo.
Se��o IV
Da Representa��o Administrativa (RA)
Art. 633. Representa��o Administrativa (RA) � o instrumento
utilizado, no �mbito do INSS, para comunicar a outro �rg�o da
Administra��o P�blica ou entidade, a ocorr�ncia, em tese, de infra��o
ou irregularidade de situa��o sujeita ao controle e fiscaliza��o do
�rg�o ou entidade a qual ser� dirigida.
Se��o V
Da Representa��o Fiscal para Fins Penais (RFFP)
Art. 634. Por disposi��o expressa no art. 66 do Decreto-Lei
n… 3.688, de 3 de outubro de 1941 (Lei de Contraven��es Penais), o
AFPS formalizar� Representa��o Fiscal para Fins Penais (RFFP)
sempre que, no exerc�cio de suas fun��es internas ou externas, tiver
conhecimento da ocorr�ncia, em tese, de:
I - crime de a��o penal p�blica que n�o dependa de representa��o
do ofendido ou de requisi��o do Ministro da Justi�a;
II - contraven��o penal.
Par�grafo �nico. Considera-se, nos termos do Decreto-Lei n…
3.914, de 9 de dezembro de 1941 (Lei de Introdu��o ao C�digo Penal
e � Lei de Contraven��es Penais) :
I - crime, a infra��o penal a que a lei comina pena de
reclus�o ou de deten��o, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente
com a pena de multa;
II - contraven��o, a infra��o penal a que a lei comina isoladamente
pena de pris�o simples ou de multa, ou ambas, alternativa
ou cumulativamente.

Art. 635. S�o crimes de a��o penal p�blica, entre outros, os
previstos nos arts. 15 e 16 da Lei n… 7.802, de 11 de julho de 1989,
alterada pela Lei n… 9.974, de 6 de julho de 2000, nos arts. 1…, 2… e 3…
da Lei n… 8.137, de 27 de dezembro de 1990, nos arts. 54 a 56, 60 e



61 da Lei n… 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e os a seguir
relacionados, previstos no Decreto-Lei n… 2.848, de 07 de dezembro
de 1940 (C�digo Penal):
I - homic�dio culposo simples ou qualificado, com previs�o
nos ⁄⁄ 3… e 4… do art. 121;
II - exposi��o ao risco, com previs�o no art. 132;
III - a apropria��o ind�bita previdenci�ria, com previs�o no
art. 168-A;
IV - o estelionato, com previs�o no art. 171;
V - a falsifica��o de selo ou de sinal p�blico, com previs�o
no art. 296;
VI - a falsifica��o de documento p�blico, com previs�o no
art. 297;
VII - a falsifica��o de documento particular, com previs�o no
art. 298;
VIII - a falsidade ideol�gica, com previs�o no art. 299;
IX - o uso de documento falso, com previs�o no art. 304;
X - a supress�o de documento, com previs�o no art. 305;
XI - a falsa identidade, com previs�o nos arts. 307 e 308;
XII - o extravio, a sonega��o ou a inutiliza��o de livro ou
documento, com previs�o no art. 314;
XIII - o emprego irregular de verbas ou rendas p�blicas, com
previs�o no art. 315;
XIV - a prevarica��o, com previs�o no art. 319;
XV - a viol�ncia arbitr�ria, com previs�o no art. 322;
XVI - a resist�ncia, com previs�o no art. 329;
XVII - a desobedi�ncia, com previs�o no art. 330;
XVIII - o desacato, com previs�o no art. 331;
XIX- a corrup��o ativa, com previs�o no art. 333;
XX - a inutiliza��o de edital ou de sinal, com previs�o no
art. 336;
XXI - a subtra��o ou a inutiliza��o de livro ou de documento,
com previs�o no art. 337;
XXII - a sonega��o de contribui��o social previdenci�ria,
com previs�o no art. 337-A.
Art. 636. S�o contraven��es penais, entre outras:
I - recusar dados sobre a pr�pria identidade ou qualifica��o,
com previs�o no art. 68 do Decreto-lei n… 3.688, de 1941 (Lei das
Contraven��es Penais);
II - deixar de cumprir normas de higiene e seguran�a do
trabalho, com previs�o no ⁄ 2… do art. 19 da Lei n… 8.213, de 1991.
Se��o VI
Do Subs�dio Fiscal (SF)
Art. 637. Subs�dio Fiscal (SF) � o instrumento utilizado em
procedimento fiscal para confrontar informa��es correlacionadas a
outro contribuinte.
Se��o VII
Do Termo de Arrolamento de Bens e Direito (TAB)
Subse��o I
Da Finalidade
Art. 638. O arrolamento de bens e direitos tem como objetivo
evitar a dissipa��o do patrim�nio do sujeito passivo ou de
qualquer outro ato tendente a frustrar a execu��o fiscal, bem como
agilizar os mecanismos legais existentes para o ajuizamento de Òmedida
cautelar fiscalÒ.
⁄ 1… O arrolamento de bens ser� efetuado mediante a emiss�o



do Termo de Arrolamento de Bens e Direitos (TAB).
⁄ 2… Ser�o arrolados bens ou direitos, sempre que o somat�rio
dos d�bitos lan�ados em nome do sujeito passivo, inscritos
ou n�o em d�vida ativa, seja superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais)
e represente mais de trinta por cento do patrim�nio conhecido do
sujeito passivo.
⁄ 3… O arrolamento recair� sobre bens e direitos suscet�veis
de registro p�blico, com prioridade aos im�veis, e em valor suficiente
para cobrir o montante do cr�dito previdenci�rio de responsabilidade
do sujeito passivo, somente podendo alcan�ar outros bens e direitos
para fins de complementar o valor do montante devido.
⁄ 4… Tratando-se de cr�dito constitu�do contra pessoa f�sica,
no arrolamento respectivo devem ser identificados, inclusive, os bens
e direitos em nome do c�njuge, n�o-gravados com a cl�usula de
incomunicabilidade.
Art. 639. Ser�o arrolados bens e direitos das empresas em
geral, inclusive em estado de concordata, bem como dos contribuintes
equiparados a empresa nos termos do ⁄ 3… do art. 7….
Par�grafo �nico. N�o ser�o arrolados bens e direitos de �rg�os
p�blicos da Uni�o, dos Estados, do Distrito Federal e dos Munic�pios,
das autarquias, das funda��es e das empresas p�blicas, das
sociedades de economia mista, das miss�es diplom�ticas, das reparti��es
consulares de carreira estrangeira e dos organismos oficiais
internacionais.
Subse��o II
Da Emiss�o e do Encaminhamento do Termo de Arrolamento
de Bens e Direitos (TAB)
Art. 640. A emiss�o do TAB compete privativamente ao
AFPS, podendo ser efetivada a qualquer tempo, a crit�rio do INSS,
at� o procedimento de execu��o da d�vida ou da apresenta��o de
Medida Cautelar Fiscal (MCF).
Art. 641. O TAB ser� emitido em tr�s vias, sendo a primeira
destinada ao processo de d�bito ou de inscri��o da d�vida, a segunda
destinada ao sujeito passivo e a terceira ao �rg�o encarregado do
registro do bem ou do direito arrolado.
Art. 642. O TAB ser� emitido por meio eletr�nico ou mec�nico,
sem emendas ou rasuras, com o seguinte conte�do m�nimo:
I - identifica��o do �rg�o emissor;
II - identifica��o do sujeito passivo;
III - descri��o do ato de arrolamento com a fundamenta��o
legal;
IV - descri��o do bem ou direito a compreender a sua caracteriza��o,
tipo, matr�cula, marca, modelo, registro, entre outros
dados;
V - fonte documental da exist�ncia do bem ou direito, tais
como o n�mero da conta no plano cont�bil, a escritura e a declara��o
de rendimento com indica��o do exerc�cio;
VI - o valor atual do bem ou direito, verificado na escritura��o
cont�bil, na declara��o de rendimentos ou em outras fontes
dispon�veis;
VII - quando n�o-arrolado na totalidade, a indica��o do percentual
do bem ou direito arrolado parcialmente.
⁄ 1… Sem preju�zo do disposto no inciso IV do caput, o bem
m�vel, sendo da mesma esp�cie, poder� ser descrito de forma individual
ou coletiva.
⁄ 2… A pr�tica de atos que dificultem ou impe�am a formaliza��o



do TAB, caracterizada pelo n�o-atendimento, pelo sujeito
passivo ou pelo procurador por ele designado, a duas ou mais intima��es
fiscais sucessivas, justifica a requisi��o de propositura de
Medida Cautelar Fiscal (MCF), sem preju�zo da lavratura do competente
Auto de Infra��o, com fundamento legal no inciso III do art.
32 da Lei n… 8.212, de 1991.
Art. 643. Ser� dada ci�ncia do TAB ao sujeito passivo na
forma do art. 606.
Art. 644. A ci�ncia do TAB implica obriga��o, por parte do
sujeito passivo, de proceder a devida comunica��o � Ger�ncia-Executiva
da Previd�ncia Social quando transferir, alienar ou onerar qualquer
bem ou direito arrolado.
⁄ 1… O descumprimento da obriga��o do sujeito passivo,
prevista no caput, ensejar� o requerimento imediato de Medida Cautelar
Fiscal (MCF) e a lavratura do competente Auto de Infra��o, com
fundamento legal no inciso III do art. 32 da Lei n… 8.212, de 1991.
⁄ 2… Tamb�m ser� requerida a MCF quando a empresa comunicar
� Ger�ncia-Executiva a transfer�ncia, a aliena��o ou a onera��o,
sem oferecer bem ou direito em substitui��o, de forma a
manter a rela��o em equival�ncia de valor com o conjunto de bens e
direitos originalmente arrolados.
Art. 645. A Divis�o ou o Servi�o de Receita Previdenci�ria
da Ger�ncia-Executiva encaminhar� o TAB para registro, no prazo de
trinta dias contados da data em que for emitido:
I - nos competentes cart�rios de registro, relativamente aos
bens im�veis;
II - nos respectivos �rg�os ou entidades em que, por for�a de
lei, os bens m�veis ou direitos arrolados sejam registrados ou controlados
(Departamento de Tr�nsito, Departamento de Avia��o Civil,
Capitania dos Portos, Comiss�o de Valores Mobili�rios, Instituto Nacional
de Propriedade Industrial e outros);
III - nos cart�rios de t�tulos e documentos e registros especiais
do domic�lio fiscal do sujeito passivo, relativamente aos demais
bens e direitos.
Art. 646. Extinto o cr�dito ou efetivada a penhora suficiente,
na forma da Lei de Execu��o Fiscal, o INSS oficiar� o fato ao
registro imobili�rio, cart�rio, �rg�o ou entidade competente de registro
e controle, em que o Termo de Arrolamento de Bens e Direitos
tenha sido registrado.
Art. 647. Os bens ou direitos constantes do TAB poder�o ser
substitu�dos, mediante emiss�o de novo TAB, por necessidade da
Ger�ncia-Executiva em adequar os valores dos bens e direitos arrolados
ao valor do d�bito atual, ou por solicita��o do sujeito passivo
junto � Ger�ncia-Executiva circunscricionante de seu domic�lio fiscal,
que dever� manifestar-se pela aceita��o ou n�o da solicita��o, apresentando
suas raz�es e fundamentos no prazo de trinta dias.
Se��o VIII
Da Medida Cautelar Fiscal (MCF)
Art. 648. A Medida Cautelar Fiscal (MCF) � o procedimento
preventivo a ser requerido em ju�zo pela Procuradoria Federal Especializada
junto ao INSS, quando houver fundado receio de que o
sujeito passivo, antes da propositura ou do julgamento da execu��o
fiscal, fique em estado patrimonial e financeiro que n�o possa saldar
o d�bito contra�do pelo n�o-pagamento das contribui��es devidas �
Previd�ncia Social e das contribui��es arrecadadas pelo INSS para
outras entidades e fundos, na forma da Lei n… 8.397, de 6 de janeiro



de 1992.
⁄ 1… O TAB, se emitido, subsidiar� a propositura da MCF.
⁄ 2… O requerimento de medida cautelar fiscal ser� encaminhado
pela Divis�o ou Servi�o de Receita Previdenci�ria da Ger�ncia-
Executiva � Procuradoria Federal Especializada junto ao
INSS.
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CAPŒTULO III
DAS DISPOSI�˝ES ESPECIAIS
Art. 649. O AFPS poder� requisitar o aux�lio da for�a p�blica
federal, estadual ou municipal, quando v�tima de embara�o ou
desacato no exerc�cio de suas fun��es internas ou externas ou quando
necess�rio � efetiva��o de medida prevista na legisla��o previdenci�ria,
ainda que n�o se configure fato definido em lei como crime ou
contraven��o.
TŒTULO VIII
DA CONSTITUI�ÌO DO CR�DITO FISCAL
CAPŒTULO I
DAS FORMAS DE CONSTITUI�ÌO DO CR�DITO
Art. 650. O cr�dito tribut�rio, no �mbito do INSS, ser� constitu�do
nas seguintes formas:
I - por meio de lan�amento por homologa��o expressa ou
t�cita, quando o sujeito passivo antecipar o recolhimento da import�ncia
devida, nos termos da legisla��o aplic�vel;
II - por meio de confiss�o de d�vida tribut�ria, quando o
sujeito passivo:
a) apresentar a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Servi�o e Informa��es � Previd�ncia Social (GFIP) e
n�o efetuar o pagamento integral do valor confessado;
b) reconhecer espontaneamente a obriga��o tribut�ria, inclusive
valores levantados durante a a��o fiscal;
c) reconhecer espontaneamente obriga��o tribut�ria que j�
tenha sido objeto de confiss�o em GFIP, ainda que parcialmente,
mediante nova confiss�o de d�bito, a partir da declara��o anterior.
III - de of�cio, quando for constatada a falta de recolhimento
de qualquer contribui��o ou outra import�ncia devida nos termos da
legisla��o aplic�vel, bem como quando houver o descumprimento de
obriga��o acess�ria.
CAPŒTULO II
DOS DOCUMENTOS DE CONSTITUI�ÌO DE CR�DITO
Art. 651. S�o documentos de constitui��o do cr�dito tribut�rio,
no �mbito do INSS:
I - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Servi�o e Informa��es � Previd�ncia Social (GFIP), que � o documento
declarat�rio da obriga��o, caracterizado como instrumento
de confiss�o de d�vida tribut�ria;
II - Lan�amento do D�bito Confessado (LDC), que � o
documento relativo �s contribui��es devidas � Previd�ncia Social e de
outras import�ncias arrecadadas pelo INSS, em virtude de confiss�o
de d�bitos verificados pelo sujeito passivo ou pelo AFPS;
III - Lan�amento do D�bito Confessado em GFIP (LDCG),
que � o documento constitutivo do cr�dito relativo �s contribui��es
devidas � Previd�ncia Social e de outras import�ncias arrecadadas
pelo INSS, em virtude de nova confiss�o de d�bito, a partir da
declara��o anterior apresentada em GFIP;



IV - Notifica��o Fiscal de Lan�amento de D�bito (NFLD),
que � o documento constitutivo de cr�dito relativo a contribui��es
devidas � Previd�ncia Social e a outras import�ncias arrecadadas pelo
INSS, apuradas mediante procedimento fiscal;
V - Auto de Infra��o (AI), que � o documento relativo a
multa aplicada em decorr�ncia do descumprimento de obriga��o acess�ria,
apurada mediante procedimento fiscal.
Se��o I
Da Constitui��o do Cr�dito Tribut�rio Mediante Confiss�o
de D�vida
Art. 652. Havendo diverg�ncia entre os valores declarados
em GFIP e os recolhidos em documentos de arrecada��o previdenci�ria,
o sistema informatizado do INSS registrar� esta diverg�ncia
em documento pr�prio denominado de D�bito Confessado em GFIP
(DCG).
⁄ 1… � facultado � Administra��o da Receita Tribut�ria do
INSS, antes da emiss�o do DCG, intimar o sujeito passivo para
regularizar sua situa��o.
⁄ 2… A intima��o prevista no ⁄ 1¡ deste artigo ser� encaminhada
ao sujeito passivo por via postal, com ou sem Aviso de
Recebimento, ou por meio eletr�nico, com o fim de comunic�-lo
sobre a exist�ncia de diverg�ncia entre os valores declarados em
GFIP e os recolhidos, concedendo-lhe prazo de dez dias, a contar da
data da ci�ncia, para comparecimento no �rg�o requisitante com vistas
� regulariza��o das diverg�ncias apuradas.
⁄ 3… As informa��es necess�rias � regulariza��o das diverg�ncias
apuradas poder�o ser obtidas na APS da circunscri��o do
sujeito passivo ou em outro local informado na intima��o.
⁄ 4… O DCG ser� emitido caso as diverg�ncias contidas na
intima��o n�o sejam regularizadas no prazo previsto no ⁄ 2… deste
artigo.
⁄ 5… Considera-se devidamente constitu�do o cr�dito tribut�rio
apurado nos termos do caput a partir do momento da declara��o
da obriga��o tribut�ria, mediante a entrega da GFIP, independentemente
da emiss�o do D�bito Confessado em GFIP (DCG).
⁄ 6… Independentemente de procedimento fiscal, notifica��o
do sujeito passivo ou homologa��o formal, o D�bito Confessado em
GFIP (DCG), acompanhado de seus relat�rios integrantes, ser� encaminhado
� Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS, para
fins de inscri��o em d�vida ativa e cobran�a.
Se��o II
Do Lan�amento de D�bito Confessado em GFIP (LDCG)
Art. 653. Quando o sujeito passivo manifestar interesse em
efetuar uma nova confiss�o de d�vida tribut�ria, contemplando per�odos
ou valores j� confessados em GFIP, caso o INSS ainda n�o
tenha emitido o D�bito Confessado em GFIP (DCG), poder� ser
emitido o Lan�amento do D�bito Confessado em GFIP (LDCG),
facultada a lavratura de LDC ou de NFLD, a crit�rio da Administra��o
da Receita Previdenci�ria.
⁄ 1… O Lan�amento do D�bito Confessado em GFIP (LDCG)
ser� assinado pelo representante legal ou mandat�rio do sujeito passivo,
e substituir� a confiss�o de d�vida efetuada anteriormente por
ocasi�o da entrega da GFIP.
⁄ 2… Caso a obriga��o tribut�ria n�o seja quitada nem parcelada
no prazo de trinta dias da assinatura do LDCG, bem como no
caso de rescis�o de parcelamento, os autos do lan�amento do cr�dito



tribut�rio, devidamente instru�dos com seus relat�rios anexos e comprovantes
de entrega da correspond�ncia que comunica ao devedor a
sujei��o de inclus�o no Cadastro Informativo de Cr�ditos n�o-Quitados
do Setor P�blico Federal (CADIN), ser�o encaminhados � Procuradoria
Federal Especializada junto ao INSS, para fins de inscri��o
do cr�dito tribut�rio em d�vida ativa e cobran�a.
Se��o III
Do Lan�amento de D�bito Confessado (LDC)
Art. 654. O Lan�amento do D�bito Confessado (LDC) � o
documento constitutivo de cr�dito relativo �s contribui��es devidas �
Previd�ncia Social e outras import�ncias arrecadadas pelo INSS, decorrente
de confiss�o de d�bito pelo sujeito passivo, apurado por este
ou por AFPS, podendo abranger valores declarados ou n�o em
GFIP.
⁄ 1… Integram o LDC os documentos mencionados nos incisos
I a XI e XVIII, do art. 688 e, se emitido no curso de procedimento
fiscal, tamb�m os constantes nos incisos XII a XVII do
mesmo artigo.
⁄ 2¡ O Lan�amento de D�bito Confessado (LDC) ser� emitido:
I - quando o sujeito passivo comparecer na APS de sua
circunscri��o para, espontaneamente, reconhecer contribui��es devidas
� Previd�ncia Social e outras import�ncias arrecadadas pelo
INSS;
II - quando o sujeito passivo, espontaneamente, reconhecer
contribui��es devidas � Previd�ncia Social e outras import�ncias arrecadadas
pelo INSS levantadas pelo AFPS durante a Auditoria-
Fiscal.
⁄ 3… O Lan�amento do D�bito Confessado (LDC) ser� assinado
pelo representante legal ou mandat�rio do sujeito passivo e, na
hip�tese do inciso II do ⁄ 2… deste artigo, tamb�m pelo AFPS.
⁄ 4… Caso a obriga��o tribut�ria n�o seja quitada nem parcelada
no prazo de trinta dias da assinatura do LDC, bem como no
caso de rescis�o de parcelamento, o processo administrativo de d�bito,
devidamente instru�do com seus relat�rios anexos e comprovante
de entrega da correspond�ncia que comunica ao sujeito passivo a
sujei��o de inclus�o no CADIN, ser� encaminhado � Procuradoria
Federal Especializada junto ao INSS, para fins de inscri��o do cr�dito
tribut�rio em d�vida ativa e cobran�a.
Art. 655. Nos casos de confiss�o de d�vida, n�o se aplica o
contencioso administrativo.
Se��o IV
Da Notifica��o Fiscal de Lan�amento de D�bito (NFLD)
Art. 656. A Notifica��o Fiscal de Lan�amento de D�bito
(NFLD) � o documento constitutivo de cr�dito relativo a contribui��es
devidas � Previd�ncia Social e a outras import�ncias arrecadadas
pelo INSS, apuradas mediante procedimento fiscal.
Par�grafo �nico. Integram a NFLD os relat�rios e documentos
mencionados nos incisos I a XVIII do art. 688, observado o
disposto nos ⁄⁄ 1… a 3… do referido artigo.
Art. 657. A NFLD referente a d�bito de empresa com atividade
encerrada ser� lavrada em nome da empresa, identificando-se
a seguir o nome e a qualifica��o do titular, s�cio-gerente, s�cioremanescente,
diretor-presidente ou liquidante, devendo constar, ap�s
a denomina��o social da empresa, a express�o Òatividade encerradaÓ.
Art. 658. Ocorrendo sucess�o, observadas as disposi��es dos
arts. 132 e 133 da Lei n… 5.172, de 1966(CTN), a NFLD ser� lavrada



em nome do sucessor, identificando-se a seguir o antecessor ou os
antecessores, se houver d�bito relativo ao tempo destes, registrandose
no relat�rio fiscal a forma como se deu a sucess�o (fus�o, incorpora��o
ou transforma��o, dentre outros).
Art. 659. Na hip�tese de fal�ncia, a NFLD ser� lavrada em
nome do sujeito passivo seguido de express�o Òmassa falidaÓ, sendo
qualificados como co-respons�veis pelo d�bito os representantes legais
da empresa e devendo constar no relat�rio fiscal a qualifica��o
do s�ndico.
⁄ 1… O endere�o da empresa a ser registrado na NFLD ser�
o do local onde est�o situados os bens arrecadados ou o do ju�zo
falimentar.
⁄ 2… Se a Auditoria-Fiscal for iniciada ap�s o tr�nsito em
julgado da senten�a ou ac�rd�o de encerramento da fal�ncia, a NFLD
ser� lavrada em nome do s�cio-gerente, diretor ou administrador,
seguido do nome da empresa e da express�o ÒFal�ncia encerradaÓ,
identificada com a matr�cula CEI expedida para esse fim, devendo ser
assinada pelo s�ndico.
⁄ 3… Se houver a continuidade do neg�cio, legalmente autorizada
por ju�zo competente, ser� emitida NFLD espec�fica para
esse per�odo do d�bito, na qual constar� o nome da empresa seguido
da express�o ÒMassa falida em continua��o do neg�cioÓ, identificada
com a matr�cula CEI expedida para esse fim, identificando-se como
respons�vel legal a pessoa do s�ndico, cuja qualifica��o dever� constar
no relat�rio fiscal.
⁄ 4… Na continua��o do neg�cio de fato, ou seja, n�o-autorizada
judicialmente, havendo ocorr�ncia de fato gerador, ser� emitida
NFLD espec�fica para esse per�odo, lavrada em nome do respons�vel
pela continua��o do neg�cio, identificada com a matr�cula
CEI expedida para esse fim.
⁄ 5… O disposto neste artigo aplica-se, independentemente da
continuidade do neg�cio, quando existir empregado contratado para a
manuten��o ou a seguran�a do patrim�nio da massa falida, devendo o
AFPS emitir NFLD distintas para o per�odo anterior e posterior �
declara��o da fal�ncia.
⁄ 6… Na hip�tese do ⁄ 5… deste artigo, n�o tendo havido a
continuidade do neg�cio, as duas NFLD ser�o lavradas em nome do
sujeito passivo, seguido da express�o ÒMASSA FALIDAÓ.
Art. 660. Havendo concordata suspensiva, a notifica��o ser�
lavrada em nome da empresa, seguido da express�o ÒMassa Falida -
Concordata SuspensivaÓ, sendo qualificados como co-respons�veis
pelo d�bito os representantes legais da empresa.
Par�grafo �nico. A NFLD de empresa em concordata, preventiva
ou suspensiva, ser� assinada pelo representante legal ou mandat�rio,
devendo constar do relat�rio fiscal a qualifica��o do comiss�rio.
Art. 661. Na hip�tese de esp�lio, a NFLD ser� lavrada em
nome do sujeito passivo, seguido da express�o Òesp�lioÓ, identificando-
se como co-respons�vel pelo d�bito o inventariante, cuja qualifica��o
deve constar no relat�rio fiscal.
Art. 662. Em se tratando de �rg�o da Administra��o P�blica
direta, a NFLD ser� lavrada em nome da Uni�o, do estado, do
Distrito Federal ou do munic�pio, seguido da identifica��o do �rg�o,
devendo constar do relat�rio fiscal a identifica��o do dirigente e
respectivo per�odo de gest�o.
Art. 663. Para fins de constitui��o do cr�dito previdenci�rio,
quando constatado, em procedimento fiscal, o recolhimento parcial



das contribui��es sociais relacionadas ao mesmo c�digo de classifica��o
FPAS, de acordo com o Anexo II, mediante utiliza��o de
documento de arrecada��o, adotar-se-� o seguinte:
I - para os fatos geradores ocorridos at� 31 de dezembro de
1998, o cr�dito referente ao recolhimento parcial ser� apropriado,
prioritariamente, aos valores devidos em decorr�ncia dos lan�amentos
na folha de pagamento e na contabilidade;
II - para os fatos geradores ocorridos a partir de 1… de janeiro
de 1999, o cr�dito decorrente do recolhimento parcial ser� apropriado,
prioritariamente, aos valores devidos declarados em GFIP.
⁄ 1… Quando o valor devido pelo sujeito passivo, referente �
parcela da contribui��o descontada do segurado ou de outros contribuintes,
for igual ou inferior ao recolhimento parcial efetuado,
considerar-se-� satisfeita a obriga��o decorrente daquela responsabilidade.
⁄ 2… Quando o valor devido pelo sujeito passivo, referente �
parcela de que trata o ⁄ 1… deste artigo, for superior ao recolhimento
parcial efetuado, a diferen�a constituir� o d�bito decorrente da responsabilidade
sobre as contribui��es descontadas.
⁄ 3… Na hip�tese do ⁄ 2… deste artigo, deve ser emitida RFFP,
na forma do art. 634, especificando-se as contribui��es descontadas, o
recolhimento efetuado e as diferen�as apuradas.
Se��o V
Do Auto de Infra��o (AI)
Art. 664. O Auto de Infra��o (AI) � o documento emitido
privativamente por AFPS, no exerc�cio de suas fun��es, durante o
procedimento fiscal, e se destina a registrar a ocorr�ncia de infra��o
� legisla��o previdenci�ria por descumprimento de obriga��o acess�ria
e a constituir o respectivo cr�dito da Previd�ncia Social relativo
� penalidade pecuni�ria aplicada.
⁄ 1… O AI deve conter a identifica��o do autuado, o dispositivo
legal infringido, o valor e o dispositivo legal da multa aplicada,
bem como o local, a data e a hora de sua lavratura.
⁄ 2¡ Integram o AI os documentos relacionados nos incisos
I, X, XII, XIII, XV e XVI do art. 688 e no inciso II do art. 690.
Art. 665. O AFPS lavrar� o AI preferencialmente em meio
eletr�nico, com a identifica��o do CNPJ do estabelecimento centralizador
ou da matr�cula CEI do sujeito passivo, em duas vias,
destinando uma via � instru��o do processo administrativo-fiscal e
uma via ao autuado.
⁄ 1… No caso de AI lavrado em nome de pessoa f�sica, n�o
matriculada no INSS, o AFPS promover� a matr�cula CEI, de of�cio,
para efeito de cadastramento.
⁄ 2… A via do AI destinada ao sujeito passivo ser� entregue
pelo AFPS ao seu representante legal ou mandat�rio, na forma prevista
nos incisos I, II, III e ⁄ 1… do art. 692.
Art. 666. No procedimento fiscal realizado em �rg�o ou
entidade da administra��o p�blica direta ou indireta da Uni�o, dos
estados, do Distrito Federal ou dos munic�pios, o AI dever� ser
lavrado em nome da pessoa do dirigente, precedido da emiss�o de
MPF-Ex, em rela��o ao per�odo de gest�o do respectivo dirigente.
⁄ 1¡ Para os fins previstos neste artigo, considerar-se-� dirigente
a pessoa que tem compet�ncia funcional para decidir a pr�tica
ou n�o, do ato que constitui infra��o � legisla��o previdenci�ria.
⁄ 2… O disposto neste artigo n�o se aplica � empresa p�blica,
� sociedade de economia mista ou � funda��o de natureza privada,
que dever�o ser diretamente responsabilizadas pelas infra��es praticadas.



Art. 667. O titular de serventia em cart�rio � pessoalmente
respons�vel pela infra��o a dispositivo da legisla��o previdenci�ria,
em nome do qual dever� ser lavrado o AI.
Art. 668. O s�ndico, o comiss�rio ou o liquidante de empresa
que esteja, respectivamente, em fal�ncia, em concordata ou em liquida��o
judicial ou extrajudicial, dever� ser autuado sempre que,
relativamente aos documentos ou �s informa��es que estejam sob sua
guarda, se recusar a apresent�-los, soneg�-los ou apresent�-los deficientemente,
identificando-se o regime especial em que se encontra
a empresa no relat�rio fiscal.
Par�grafo �nico. As pessoas referidas no caput ser�o responsabilizadas
pelos atos infracionais praticados durante o per�odo de
administra��o da fal�ncia, da concordata ou da liquida��o.
Art. 669. O inventariante ser� autuado sempre que ocorrer a
hip�tese prevista no art. 668, bem como pelos atos infracionais praticados
durante o per�odo da administra��o do esp�lio, o qual dever�
ser precedido da emiss�o de MPF-Ex, em rela��o ao per�odo de
gest�o do inventariante.
Art. 670. O AI referente a empresa com atividade encerrada
ser� lavrado em nome dessa empresa, identificando-se a seguir o
nome e a qualifica��o do titular, s�cio-gerente, s�cio-remanescente ou
diretor-presidente, precedidos da express�o Òna pessoa do ...Ó, devendo
constar ap�s a denomina��o social da empresa, a express�o
Òatividade encerradaÓ.
Art. 671. Na sucess�o de empresas o AI ser� lavrado em
nome do sucessor, identificando-se a seguir o antecessor ou os antecessores,
se houver infra��o praticada em per�odo anterior, registrando-
se no relat�rio fiscal a forma como se deu a sucess�o.
Art. 672. Havendo den�ncia espont�nea da infra��o, n�o
cabe a lavratura de AI.
Par�grafo �nico. Considera-se den�ncia espont�nea o procedimento
adotado pelo infrator que regularize a situa��o que tenha
configurado a infra��o, antes do in�cio de qualquer a��o fiscal relacionada
com a infra��o, dispensada a comunica��o da corre��o da
falta ao INSS.
Art. 673. No mesmo procedimento fiscal ser� lavrado apenas
um AI por tipo de infra��o, salvo nos casos previstos nos arts. 674 a
676, em que poder�o ser lavrados mais de um AI no mesmo procedimento,
por diferentes ocorr�ncias.
Par�grafo �nico. As infra��es que configuram perman�ncia
dos efeitos prejudiciais � Previd�ncia Social poder�o ser objeto de
nova autua��o em outro procedimento fiscal se, sendo esta pass�vel
de corre��o, n�o tenha o infrator corrigido a falta at� o in�cio do novo
procedimento.
Art. 674. Nas infra��es abaixo, cada situa��o descrita configura
uma ocorr�ncia:
I - segurado empregado n�o-inscrito, com exerc�cio de atividade
ap�s 6 de mar�o de 1997, independentemente da data de
admiss�o no trabalho;
II - perfil profissiogr�fico previdenci�rio (PPP) n�o-emitido
para trabalhador exposto a agentes nocivos ou a n�o entrega deste
documento ao trabalhador, quando da rescis�o do contrato de trabalho;
III - acidente de trabalho n�o-comunicado ao INSS na forma
e prazo estabelecidos;
IV - Certid�o Negativa de D�bito (CND) n�o-exigida, nos
casos previstos em lei;



V - obra de constru��o civil n�o matriculada no INSS no
prazo estabelecido em lei.
Art. 675. Nas infra��es abaixo considera-se cada compet�ncia
em que tenha ocorrido o descumprimento da obriga��o como
uma ocorr�ncia, independentemente do n�mero de documentos n�o
entregues nessa compet�ncia:
I - GRPS ou GPS n�o encaminhada ao sindicato correspondente,
at� a compet�ncia dezembro de 2001;
II - GFIP ou GRFP n�o entregue na rede banc�ria, a partir da
compet�ncia janeiro de 1999;
III - GFIP ou GRFP entregue com dados n�o correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribui��es sociais.
⁄ 1… Na hip�tese dos incisos II e III do caput e exclusivamente
para fins de autua��o e aplica��o da multa, todas as GFIP
da empresa ou equiparada, por compet�ncia, que contenham ou deveriam
conter os dados relacionados aos fatos geradores de contribui��es
sociais e outras informa��es de interesse do INSS, dever�o
ser consideradas como um �nico documento, ainda que se refiram a
estabelecimentos distintos.
⁄ 2… Quando o sujeito passivo estiver obrigado a entregar
mais de uma GFIP na compet�ncia, o documento que n�o tenha sido
entregue, ou tenha sido entregue conforme previsto no inciso III do
caput, ser� considerado, para fins de autua��o, como omiss�o de fato
gerador das contribui��es sociais.
⁄ 3… N�o ocorrer� a infra��o prevista no inciso II do caput,
quando a empresa sem fato gerador de contribui��es tiver entregue a
GFIP comunicando a situa��o Òsem movimentoÓ, na primeira compet�ncia
em que ocorreu esta situa��o.
Art. 676. Constitui infra��o � legisla��o previdenci�ria a
entrega de GFIP ou GRFP, observado quanto a esta o per�odo de
vig�ncia, contendo informa��es inexatas, incompletas ou omissas, em
campos relativos a dados n�o relacionados a fatos geradores de contribui��es
sociais.
⁄ 1o Na hip�tese do caput, cada campo, por compet�ncia,
considera-se uma ocorr�ncia, independentemente do n�mero de GFIP
ou GRFP entregues nessa compet�ncia.
⁄ 2o O descumprimento das demais obriga��es em rela��o �
GFIP previstas no Manual da GFIP, n�o ser� considerada por compet�ncia,
configurando o ato ou omiss�o contr�rio ao referido manual
como uma �nica infra��o.
Subse��o I
Das Multas
Art. 677. Por infra��o a qualquer dispositivo da Lei n… 8.212,
de 1991, exceto no que se refere a prazo de recolhimento de contribui��es,
da Lei n… 8.213, de 1991 e da Lei n… 10.666, de 2003, fica
o respons�vel sujeito a multa vari�vel, conforme a gravidade da
infra��o, limitada a um valor m�nimo e um valor m�ximo previstos
no RPS e atualizados mediante Portaria Ministerial, aplicada da seguinte
forma:
I - a partir do valor m�nimo, limitada ao valor m�ximo
estabelecido em Portaria Ministerial, para as infra��es previstas no
inciso I do art. 283 do RPS;
II - a partir de dez vezes o valor m�nimo, limitada ao valor
m�ximo estabelecido em Portaria Ministerial, para as infra��es previstas
no inciso II do art. 283 do RPS;
III - no valor m�nimo, por segurado n�o-inscrito, para a



infra��o prevista no ⁄ 2… do art. 283 do RPS;
IV - no valor m�nimo, para as infra��es para as quais n�o
haja penalidade expressamente cominada, conforme o ⁄ 3… do art. 283
do RPS;
V - equivalente a um multiplicador sobre o valor m�nimo,
definido em fun��o do n�mero de segurados da empresa, pela n�oapresenta��o
da GFIP, conforme previsto no inciso I do art. 284 do
RPS, observado o disposto nos ⁄⁄ 1… e 2… deste artigo;
VI - cem por cento do valor devidas e n�o-declaradas em
face da apresenta��o de GFIP ou GRFP com dados n�o correspondentes
a todos os fatos geradores, seja em rela��o �s bases de
c�lculo ou em rela��o �s informa��es que alterem o valor das contribui��es,
ou do valor que seria devido se n�o houvesse isen��o ou
substitui��o quando se tratar de infra��o cometida por pessoa jur�dica
de direito privado beneficente de assist�ncia social em gozo de isen��o
das contribui��es sociais ou por empresa cujas contribui��es
incidentes sobre os respectivos fatos geradores tenham sido substitu�das
por outras, conforme previsto no inciso II do art. 284 do RPS,
limitada aos valores previstos no inciso I do art. 284 do RPS, por
compet�ncia, observado o disposto no ⁄ 2… deste artigo;
VII - cinco por cento do valor m�nimo, por campo com
informa��o inexata, incompleta ou omissa na GFIP ou GRFP, n�orelacionada
com os fatos geradores de , conforme previsto no inciso
III do art. 284 do RPS, limitada aos valores previstos no inciso I do
art. 284 do RPS, por compet�ncia, observado o disposto no ⁄ 2… deste
artigo;
VIII - cinq�enta por cento das quantias pagas ou creditadas
a t�tulo de bonifica��o, dividendo ou participa��o nos lucros por
empresa em d�bito para com a Previd�ncia Social, conforme previsto
no art. 285 do RPS;
IX - entre os limites m�nimo e m�ximo do sal�rio-de-contribui��o,
como definido nas tabelas publicadas pelo MPS, por acidente
de trabalho n�o-comunicado dentro do prazo legal, conforme
estabelecido no art. 286 do RPS.
⁄ 1… A multa de que trata o inciso V do caput sofrer�
acr�scimo de cinco por cento por m�s calend�rio ou fra��o, a partir
do m�s seguinte �quele em que a GFIP ou GRFP deveria ter sido
entregue, at� a data da lavratura do AI ou at� a data em que houve a
corre��o da falta sem que tenha ocorrido a den�ncia espont�nea.
⁄ 2… Para defini��o do multiplicador a que se refere o inciso
V e apura��o do limite previsto nos incisos VI e VII, todos do caput,
ser�o considerados, por compet�ncia, todos os segurados a servi�o da
empresa, ou seja, todos os empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes
individuais constatados em procedimento fiscal, declarados
ou n�o em GFIP.
⁄ 3… A contribui��o n�o-declarada a que se refere o inciso VI
do caput corresponde � soma do valor das diferen�as ou do valor das
omitidas em confronto com os valores declarados na GFIP, sendo que
no c�lculo do valor da multa a ser aplicada n�o ser�o consideradas as
contribui��es destinadas a outras entidades e fundos, quando se tratar
de erro no preenchimento de c�digos e al�quotas correspondentes �s
contribui��es devidas � Previd�ncia Social.
⁄ 4… Consideram-se d�bitos, para fins da multa prevista no
inciso VIII do caput, desde que n�o estejam com a exigibilidade
suspensa, a NFLD e o AI transitados em julgado na fase administrativa,
o LDC inscrito em d�vida ativa, o valor lan�ado em documento



de natureza declarat�ria n�o-recolhido e a provis�o cont�bil
de contribui��es sociais n�o-recolhidas.
Art. 678. Por infra��o aos incisos I e II do art. 6…, ao art. 10
e art. 12, todos da Lei n… 8.870, de 1994, fica o respons�vel sujeito �
multa aplicada de acordo com os valores fixados no art. 287 do RPS,
atualizados periodicamente mediante Portaria Ministerial, observado
o disposto no inciso I do art. 675.
Art. 679. Por infra��o ao art. 7… da Lei n… 9.719, de 1998,
fica o îrg�o Gestor de M�o-de-Obra sujeito � multa aplicada de
acordo com os valores fixados no art. 288 do RPS, atualizados periodicamente
mediante Portaria Ministerial.
Art. 680. O valor-base da multa aplicada por infra��o a
dispositivo da legisla��o previdenci�ria dever� ser o vigente na data
da lavratura do AI, observados os crit�rios de sua grada��o nos
termos do art. 292 do RPS, se for o caso.
Art. 681. Nas hip�teses previstas nos arts. 674 a 676, o
limite m�ximo da multa � por ocorr�ncia da infra��o e n�o por AI.
Art. 682. Os valores m�nimo e m�ximo da multa previstos
nesta Subse��o s�o estabelecidos periodicamente mediante Portaria
Ministerial.
Subse��o II
Das Circunst�ncias Agravantes
Art. 683. Constituem circunst�ncias agravantes da infra��o,
das quais depender� a grada��o da multa, ter o infrator:
I - tentado subornar servidor dos �rg�os competentes;
II - agido com dolo, fraude ou m�-f�;
III - desacatado, no ato da a��o fiscal, o agente da fiscaliza��o;
IV - obstado a a��o da fiscaliza��o;
V - incorrido em reincid�ncia.
⁄ 1… Caracteriza-se reincid�ncia a pr�tica de nova infra��o a
dispositivo da legisla��o pelo mesmo infrator ou por seu sucessor,
dentro de cinco anos da data em que houver passado em julgado a
decis�o administrativa condenat�ria ou homologat�ria da extin��o do
cr�dito referente � infra��o anterior.
⁄ 2… O disposto no ⁄ 1… deste artigo n�o produz efeitos em
rela��o a sucess�o de pessoa f�sica.
⁄ 3… Reincid�ncia espec�fica � a pr�tica de nova infra��o ao
mesmo dispositivo legal e reincid�ncia gen�rica, a pr�tica de nova
infra��o de natureza diversa.
⁄ 4… Nas infra��es referidas nos incisos I, II e III do art. 284,
no art. 285 e nos incisos I e II do par�grafo �nico do art. 287, todos
do RPS, a ocorr�ncia de circunst�ncia agravante n�o produz efeito
para a grada��o da multa; �, por�m, impeditiva de sua releva��o, mas
n�o de sua atenua��o, se for o caso.
⁄ 5… Para as infra��es referidas no art. 288 do RPS, cometidas
por �rg�o gestor de m�o-de-obra (OGMO), ser�o consideradas
apenas as agravantes previstas nos incisos III, IV e V do caput.
Subse��o III
Da Circunst�ncia Atenuante
Art. 684. Constitui circunst�ncia atenuante da penalidade
aplicada a corre��o da falta pelo infrator at� a data da ci�ncia da
decis�o da autoridade que julgar o Auto de Infra��o.
⁄ 1… A multa ser� relevada, mediante pedido dentro do prazo
de defesa, ainda que n�o contestada a infra��o, se o infrator for
prim�rio, tiver corrigido a falta na forma do caput e n�o tiver ocorrido
nenhuma circunst�ncia agravante.



⁄ 2… O disposto no ⁄ 1… deste artigo n�o se aplica � multa
prevista no art. 286 do RPS e nos casos em que a multa decorrer de
falta ou insufici�ncia de recolhimento tempestivo de contribui��es ou
outras import�ncias devidas nos termos do RPS.
⁄ 3… Para fins de atenua��o ou releva��o da penalidade
pecuni�ria prevista no ⁄ 4… do art. 32, da Lei n… 8.212, de 1991,
considera-se corrigida a falta com a entrega das GFIP referentes ao
per�odo objeto da autua��o.
⁄ 4… Em rela��o � infra��o capitulada no ⁄ 5… do art. 32, da
Lei n… 8.212, de 1991, somente ser� concedida atenua��o ou releva��o
da multa se a GFIP for entregue com a totalidade dos fatos
geradores omitidos, na forma discriminada no Relat�rio Fiscal da
Infra��o.
⁄ 5… A autoridade que atenuar ou relevar multa recorrer� de
of�cio para a autoridade hierarquicamente superior, de acordo com o
disposto no art. 366 do RPS.
Subse��o IV
Da Grada��o das Multas
Art. 685. As multas ser�o aplicadas da seguinte forma:
I - a aus�ncia de agravantes e de atenuante implica utiliza��o
dos valores m�nimos estabelecidos, conforme o caso;
II - as agravantes previstas nos incisos I e II do art. 683
elevam a multa em tr�s vezes;
III - as agravantes previstas nos incisos III e IV do art. 683
elevam a multa em duas vezes;
IV - a agravante prevista no inciso V do art. 683 eleva a
multa em tr�s vezes, a cada reincid�ncia espec�fica, e, em duas vezes,
a cada reincid�ncia gen�rica;
V - cada reincid�ncia das infra��es referidas no art. 288 do
RPS, cometidas por �rg�o gestor de m�o-de-obra, seja ela gen�rica ou
espec�fica, eleva a multa em duas vezes;
VI - cada reincid�ncia de infra��o pela falta de comunica��o
de acidente do trabalho, seja ela gen�rica ou espec�fica, eleva a multa
em duas vezes;
VII - havendo concorr�ncia entre as agravantes previstas nos
incisos I a IV do art. 683, prevalecer� aquela que mais eleve a
multa;
VIII - havendo concorr�ncia entre a agravante prevista no
inciso V e quaisquer das demais do art. 683, ambas ser�o consideradas
na aplica��o da multa;
IX - na ocorr�ncia da circunst�ncia atenuante, a multa ser�
aplicada com atenua��o de cinq�enta por cento;
X - havendo concorr�ncia entre atenuante e agravante, aplicam-
se ambas.
⁄ 1… A caracteriza��o da reincid�ncia sempre se dar� em
rela��o a procedimentos fiscais distintos.
⁄ 2… Ser� considerada apenas uma reincid�ncia, quando em
um procedimento fiscal anterior tenham sido lavrados mais de um AI,
independentemente de as decis�es administrativas definitivas terem
ocorrido em datas diferentes.
⁄ 3… Havendo concorr�ncia de reincid�ncia gen�rica com
reincid�ncia espec�fica, prevalecer� a espec�fica.
⁄ 4… Na hip�tese do inciso IX do caput, quando a atenua��o
for aplicada pelo AFPS, n�o cabe recurso de of�cio para a autoridade
imediatamente superior.
Subse��o V



Da Fixa��o da Multa
Art. 686. Na aus�ncia de agravantes as multas ser�o aplicadas
nos valores m�nimos estabelecidos nos incisos I e II e ⁄ 3… do
art. 283 e nos arts. 286 e 288, todos do RPS, conforme o caso.
Art. 687. Havendo agravante o valor da multa ser� obtido
mediante a multiplica��o do valor m�nimo estabelecido pelos fatores
de eleva��o previstos nos incisos IV e VI do art. 685.
⁄ 1… A partir da segunda reincid�ncia o valor total da multa
ser� obtido mediante a multiplica��o do seu valor-base pelo produto
dos fatores de eleva��o previstos nos incisos IV e VI do art. 685.
⁄ 2… Quando a reincid�ncia concorrer com qualquer outra
agravante, aplicar-se-�o, distintamente, os respectivos fatores de eleva��o
sobre o valor-base da multa, e os resultados ser�o somados
para a obten��o do valor final da multa a ser aplicada.
⁄ 3… Se houver a materializa��o das infra��es referidas nos
arts. 686 a 688, exceto a prevista no ⁄ 2o do art. 688, a multa ser�
calculada separadamente para cada ocorr�ncia, devendo-se totalizar
os valores obtidos em todas essas ocorr�ncias para calcular o valor
final da multa a ser aplicada.
⁄ 4… Se houver a materializa��o das demais infra��es n�o
referidas nos arts. 674 a 676, a multa ser� fixada por Auto de Infra��o,
independentemente do n�mero de ocorr�ncias.
==
CAPŒTULO III
DOS RELATîRIOS E DOCUMENTOS INTEGRANTES
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO-FISCAL PREVIDENCIçRIO
Se��o I
Da Finalidade
Art. 688. Constituem pe�as de instru��o do processo administrativo-
fiscal previdenci�rio, os seguintes relat�rios e documentos:
I - Instru��es para o Contribuinte (IPC), que fornece ao
sujeito passivo orienta��es, entre outros assuntos de seu interesse,
sobre as provid�ncias para regulariza��o de sua situa��o perante a
Previd�ncia Social, por meio de recolhimento, parcelamento ou apresenta��o
de defesa ou recurso, quando for o caso;
II - Discriminativo Anal�tico do D�bito (DAD), que discrimina,
por estabelecimento, levantamento, compet�ncia e item de
cobran�a, os valores origin�rios das contribui��es devidas pelo sujeito
passivo, as al�quotas utilizadas, os valores j� recolhidos, anteriormente
confessados ou objeto de notifica��o, as dedu��es legalmente
permitidas e as diferen�as existentes;
III - Discriminativo Sint�tico do D�bito (DSD), que discrimina
sinteticamente, por estabelecimento, compet�ncia e levantamento,
as contribui��es objeto da apura��o, atualiza��o monet�ria,
multa e juros devidos pelo sujeito passivo;
IV - Discriminativo Sint�tico por Estabelecimento (DSE),
que discrimina sinteticamente, por compet�ncia e por estabelecimento,
as contribui��es objeto da apura��o, atualiza��o monet�ria, multa
e juros devidos pelo sujeito passivo;
V - Relat�rio de Lan�amentos (RL), que relaciona os lan�amentos
efetuados nos sistemas espec�ficos para apura��o dos valores
devidos pelo sujeito passivo, com observa��es, quando necess�rias,
sobre sua natureza ou fonte documental;
VI - Relat�rio de Documentos Apresentados (RDA), que
relaciona, por estabelecimento e por compet�ncia, as parcelas que
foram deduzidas das contribui��es apuradas, constitu�das por recolhimentos,



valores espontaneamente confessados pelo sujeito passivo
e, quando for o caso, por valores que tenham sido objeto de notifica��es
anteriores;
VII - Relat�rio de Apropria��o de Documentos Apresentados
(RADA), que demonstra, por estabelecimento, compet�ncia, levantamento
e tipo de documento, os valores recolhidos pelo sujeito
passivo, arrolados no relat�rio do inciso VI, e a correspondente apropria��o
e abatimento das contribui��es devidas;
VIII - Diferen�as de Acr�scimos Legais (DAL), que discrimina,
por levantamento e por estabelecimento, as diferen�as decorrentes
de recolhimento a menor de atualiza��o monet�ria, juros ou
multa de mora, com indica��o dos valores que seriam devidos e dos
valores recolhidos, considerando-se como compet�ncia para lan�amento
do acr�scimo legal aquela em que foi efetuado o recolhimento
a menor;
IX - Fundamentos Legais do D�bito (FLD), que informa ao
contribuinte os dispositivos legais que fundamentam o lan�amento
efetuado, de acordo com a legisla��o vigente � �poca de ocorr�ncia
dos fatos geradores;
X - Rela��o de Co-Respons�veis (CORESP), que lista todas
as pessoas f�sicas e jur�dicas representantes legais do sujeito passivo,
indicando sua qualifica��o e per�odo de atua��o;
XI - Rela��o de V�nculos (VŒNCULOS), que lista todas as
pessoas f�sicas ou jur�dicas de interesse da administra��o previdenci�ria
em raz�o de seu v�nculo com o sujeito passivo, representantes
legais ou n�o, indicando o tipo de v�nculo existente e o per�odo
correspondente;
XII - Mandado de Procedimento Fiscal (MPF);
XIII - Termo de Intima��o para Apresenta��o de Documentos
(TIAD);
XIV - Auto de Apreens�o, Guarda e Devolu��o de Documentos
(AGD);
XV - Termo de Arrolamento de Bens e Direitos (TAB);
XVI - Termo de Encerramento da Auditoria-Fiscal
(TEAF);
XVII - Relat�rio Fiscal (REFISC), que se destina � narrativa
dos fatos verificados em procedimento fiscal, sendo emitido por
AFPS sempre que houver lavratura de NFLD, LDC ou AI, observando-
se, conforme o caso, o disposto no art. 690;
XVIII - Outros anexos a crit�rio da fiscaliza��o, devendo o
relat�rio fiscal fazer men��o aos mesmos.
⁄ 1¡ Os relat�rios constantes dos incisos I a XI e XVI do
caput ser�o emitidos eletronicamente, em duas vias, destinadas ao
INSS e ao sujeito passivo, observado o seguinte:
I - O DSE ser� emitido quando o cr�dito constitu�do em
NFLD referir-se a mais de um estabelecimento ou obra de constru��o
civil;
II - O RDA, o RADA e o DAL deixar�o de ser emitidos na
aus�ncia das informa��es dispostas, respectivamente, nos incisos VI,
VII e VIII do caput;
III - O AGD, o TAB, bem como outros documentos referidos
no inciso XVIII do caput, ser�o juntados � NFLD ou ao AI quando
necess�rios ao esclarecimento ou comprova��o de fatos mencionados
no relat�rio fiscal.
⁄ 2¡ Os documentos constantes dos incisos XII a XVI do
caput, ser�o emitidos segundo as orienta��es espec�ficas desta Instru��o



Normativa, podendo ser utilizadas c�pias autenticadas para
instru��o do processo administrativo-fiscal.
⁄ 3¡ Na instru��o do processo administrativo-fiscal, os relat�rios
e documentos relacionados nos incisos I a XVIII do caput,
devem observar a ordem de cita��o constante deste artigo.
Se��o II
Do Relat�rio Fiscal
Art. 689. O relat�rio fiscal objetiva a exposi��o clara e
precisa dos fatos geradores da obriga��o previdenci�ria, de forma a
permitir o contradit�rio e a ampla defesa do sujeito passivo, a propiciar
a adequada an�lise do cr�dito e a ensejar ao cr�dito o atributo
de certeza e liquidez para garantia da futura execu��o fiscal.
Art. 690. O relat�rio fiscal, emitido pelo AFPS designado em
Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), dever� conter:
I - tratando-se de Notifica��o Fiscal de Lan�amento de D�bito
(NFLD) ou de Lan�amento de D�bito Confessado (LDC), a
narrativa dos fatos verificados no procedimento fiscal que deram
origem ao lan�amento, com a identifica��o clara e precisa do fato
gerador da obriga��o previdenci�ria principal inadimplida, do per�odo
a que se refere, bem como o fundamento legal e as al�quotas aplicadas,
que poder�o constar do pr�prio relat�rio fiscal ou em remiss�o
a anexos da NFLD;
II - tratando-se de Auto de Infra��o, a narrativa dos fatos
verificados no procedimento fiscal que deram origem � autua��o, com
a identifica��o clara e precisa da obriga��o previdenci�ria acess�ria
n�o-cumprida, indica��o do local, dia e hora da lavratura, a ocorr�ncia
ou n�o de circunst�ncias agravantes e atenuante, o demonstrativo
do c�lculo da penalidade aplicada e os crit�rios de sua grada��o,
bem como o fundamento legal da autua��o e da penalidade.
Par�grafo �nico. Quando for o caso, o AFPS dever� demonstrar
no relat�rio fiscal que a obriga��o previdenci�ria decorreu
de atos praticados com excesso de poder ou com infra��o de lei, de
contrato social ou de estatuto, indicando os s�cios que exerciam a
ger�ncia na �poca da ocorr�ncia do fato gerador da obriga��o, os
quais s�o pessoalmente respons�veis pelo cumprimento da obriga��o,
nos termos do art. 135 da Lei n… 5.172, de 1966 (CTN).
Art. 691. O relat�rio fiscal ser� emitido em duas vias, destinando-
se uma via � instru��o do processo administrativo-fiscal e
uma via ao sujeito passivo.
Se��o III
Da Cientifica��o do Sujeito Passivo
Art. 692. O sujeito passivo ser� cientificado da NFLD e do
AI da seguinte forma:
I - pessoalmente, ap�s a lavratura da NFLD ou do AI, comprovando-
se o recebimento mediante a assinatura do representante
legal ou do mandat�rio;
II - por via postal ou por qualquer outro meio, com prova de
recebimento tomada no domic�lio tribut�rio do sujeito passivo; ou
III - por edital, quando os meios previstos nos incisos I e II
resultarem infrut�feros.
⁄ 1… Na hip�tese do inciso I do caput, ocorrendo recusa de
recebimento dos documentos, o AFPS deixar� a via destinada ao
sujeito passivo no local da ocorr�ncia e registrar�, em todas as vias,
a express�o Òrecusou-se a assinarÓ seguida da identifica��o do respons�vel
pela recusa, considerando-se, dessa forma, cientificado o
sujeito passivo.



⁄ 2… Quando da ci�ncia pessoal a mandat�rio do sujeito
passivo ser� juntada c�pia autenticada da procura��o que dever�, em
se tratando de instrumento particular, conter firma reconhecida do
representante legal.
⁄ 3… Na hip�tese do inciso II do caput, o encaminhamento
dos documentos dever� ser efetuado, preferencialmente, ap�s a lavratura
da NFLD ou do AI, considerando-se cientificado o sujeito
passivo na data do efetivo recebimento ou, se omitida a mencionada
data do recebimento, quinze dias ap�s a data da expedi��o da intima��o.
⁄ 4… Os meios de intima��o previstos nos incisos I e II do
caput n�o est�o sujeitos a ordem de prefer�ncia.
⁄ 5… Na hip�tese do inciso III do caput, o edital ser� publicado
uma �nica vez, em �rg�o de imprensa oficial local, ou afixado
em depend�ncia do �rg�o encarregado da intima��o, franqueada ao
p�blico, considerando-se cientificado o sujeito passivo quinze dias
ap�s a publica��o ou afixa��o do edital.
⁄ 6… A ci�ncia a �rg�o do poder p�blico far-se-� mediante
of�cio a seu dirigente, subscrito pela chefia da Divis�o ou Servi�o de
Receita Previdenci�ria da Ger�ncia-Executiva circunscricionante do
�rg�o.
⁄ 7… No procedimento fiscal em empresa sob regime especial
de fal�ncia, se o s�ndico renunciou ou foi destitu�do do cargo, n�o
tendo sido nomeado o substituto, a remessa da NFLD far-se-� mediante
of�cio ao ju�zo da fal�ncia.
CAPŒTULO IV
DO PARCELAMENTO
Art. 693. Os cr�ditos da Previd�ncia Social, bem como os
cr�ditos oriundos de contribui��es arrecadadas pelo INSS para outras
entidades e fundos, podem ser parcelados, a qualquer tempo, conforme
disposto no art. 38 da Lei n… 8.212, de 1991.
Se��o I
Da Admiss�o do Parcelamento
Art. 694. Podem ser parcelados os cr�ditos relativos a:
I - contribui��es devidas pela empresa ou equiparada a empresa;
II - contribui��es aferidas indiretamente, inclusive as apuradas
mediante e Aviso de Regulariza��o de Obra (ARO), relativos a
obra de constru��o civil sob responsabilidade de pessoa f�sica ou
jur�dica;
III - contribui��es apuradas com base em decis�es judiciais
proferidas em processos de reclamat�rias trabalhistas;
IV - contribui��es n�o-descontadas dos segurados empregados,
ap�s informa��o fiscal juntada ao processo;
V - contribui��es descontadas dos segurados empregados,
inclusive dom�sticos e trabalhadores avulsos, at� a compet�ncia junho
de 1991, inclusive;
VI - contribui��es n�o-descontadas dos segurados contribuintes
individuais a servi�o da empresa, na forma da Lei n… 10.666,
de 2003, a partir de abril de 2003, ap�s informa��o fiscal juntada ao
processo;
VII - contribui��es devidas por contribuinte individual, respons�vel
pelo seu recolhimento;
VIII - contribui��es incidentes sobre a comercializa��o de
produtos rurais, descontadas do sujeito passivo, em raz�o da subroga��o
de que trata o inciso IV do art. 30 da Lei n… 8.212, de 1991,
at� a compet�ncia junho de 1991, inclusive;
IX - contribui��es incidentes sobre a comercializa��o de



produtos rurais, apuradas com base na sub-roga��o de que trata o
inciso IV do art. 30 da Lei n… 8.212, de 1991, a partir da compet�ncia
julho de 1991, inclusive, bem como aquelas previstas no art. 25 da
Lei n… 8.870, de 1994, no per�odo de agosto de 1994 a outubro de
1996, decorrentes de sub-roga��o (comercializa��o de produtos rurais)
nas obriga��es de pessoas jur�dicas, desde que comprovadamente
n�o tenha havido o desconto e ap�s informa��o fiscal juntada
ao processo;
X - contribui��es declaradas em GFIP;
XI - contribui��es lan�adas em Notifica��o Fiscal de Lan�amento
de D�bito (NFLD), Notifica��o Para Pagamento (NPP), Lan�amento
de D�bito Confessado (LDC), Lan�amento de D�bito Confessado
em GFIP (LDCG) e valor de multas lan�adas em Auto-de-
Infra��o (AI);
XII - valores n�o-retidos por empresas contratantes de servi�os
mediante cess�o de m�o-de-obra ou empreitada, de que trata o
art. 31 da Lei n… 8.212, de 1991;
XIII - cr�ditos inscritos em D�vida Ativa n�o-previdenci�ria,
ajuizada ou n�o, n�o decorrente de fraude objeto de senten�a transitada
em julgado.
<!ID891170-11>
Se��o II
Das Restri��es ao Parcelamento
Art. 695. N�o podem ser objeto de parcelamento, cr�ditos
oriundos de:
I - contribui��es descontadas dos segurados empregados, inclusive
dom�sticos e trabalhadores avulsos, a partir da compet�ncia
julho de 1991, inclusive;
II - contribui��es descontadas do segurado contribuinte individual,
na forma da Lei n… 10.666, de 2003, a partir de abril de
2003;
III - contribui��es decorrentes da sub-roga��o na comercializa��o
de produtos rurais com produtores rurais pessoas jur�dicas
de que trata o inciso IV do art. 30 da Lei n… 8.212, de 1991, a partir
da compet�ncia julho de 1991, bem como aquelas previstas no art. 25
da Lei n… 8.870, de 1994, no per�odo de agosto de 1994 a outubro de
1996;
IV - valores retidos por empresas contratantes de servi�os
mediante cess�o de m�o-de-obra ou empreitada, de que trata o art. 31
da Lei n… 8.212, de 1991.
⁄ 1… O n�o-recolhimento das contribui��es e valores previstos
neste artigo n�o � fato impeditivo para a concess�o do parcelamento
dos cr�ditos especificados no art. 696.
⁄ 2… Quando se tratar de d�vida declarada pelo sujeito passivo,
na hip�tese de n�o terem sido recolhidas as contribui��es e
valores previstos nos incisos do caput, a fiscaliza��o dever� ser comunicada
de imediato.
Se��o III
Do Parcelamento de îrg�o P�blico
Art. 696. As d�vidas dos estados, do Distrito Federal e dos
munic�pios somente poder�o ser parceladas na forma deste Cap�tulo,
observando-se o disposto nos arts. 724 a 726.
Par�grafo �nico. As d�vidas das C�maras Municipais, das
Assembl�ias Legislativas e da C�mara Legislativa ser�o parceladas na
forma deste Cap�tulo, em nome do munic�pio, estado ou Distrito
Federal a que est�o vinculadas, respectivamente, utilizando-se o



CNPJ do munic�pio ou do estado, conforme do caso, ficando a cargo
do Prefeito Municipal ou do Governador a assinatura dos documentos
previstos na Se��o V deste Cap�tulo.
Art. 697. Observado o disposto no art. 724, os estados, o
Distrito Federal e os munic�pios poder�o assumir, facultando-se a
sub-roga��o do respectivo d�bito, exclusivamente para fins de parcelamento
ou reparcelamento na forma e condi��es estabelecidas neste
Cap�tulo, as d�vidas para com a Previd�ncia Social de suas empresas
p�blicas e sociedades de economia mista, independentemente
de se tratarem de saldo de reparcelamento, mantendo-se os crit�rios
de atualiza��o e incid�ncia de acr�scimos legais aplic�veis a estas
entidades .
Se��o IV
Do Parcelamento de Contribuinte Individual
Art. 698. Poder�o ser parcelados os cr�ditos da Previd�ncia
Social devidos por segurado contribuinte individual at� a compet�ncia
mar�o de 1995, inclusive, decorrentes da comprova��o do exerc�cio
de atividade remunerada, para fins de obten��o de benef�cio e de
indeniza��o para o per�odo de filia��o n�o-obrigat�ria e contagem
rec�proca.
Art. 699. As contribui��es sociais previdenci�rias do segurado
contribuinte individual parceladas de acordo com este Cap�tulo,
referentes ao per�odo b�sico do c�lculo e ao per�odo de car�ncia,
somente ser�o computadas para obten��o do benef�cio ap�s a
quita��o total do parcelamento.
Art. 700. A partir de abril de 1995, para o parcelamento de
contribui��es sociais previdenci�rias devidas por contribuinte individual,
aplicam-se os mesmos crit�rios estabelecidos para parcelamento
de d�bitos de empresas em geral.
==
Se��o V
Da Formula��o do Pedido e da Instru��o do Processo
Art. 701. O pedido de parcelamento dever� ser formulado pelo
contribuinte, em formul�rio pr�prio, e dever� ser instru�do com os documentos
previstos nesta Se��o, conforme o caso.
Art. 702. Documentos exig�veis para empresas em geral e
empregador dom�stico:
I - Para pedido de parcelamento administrativo:
a) Pedido de Parcelamento (PP), conforme modelo constante
do Anexo XX, em duas vias;
b) Formul�rio para Cadastramento e Emiss�o de Documentos
(FORCED), conforme modelo constante do Anexo XXI, em duas
vias;
c) Termo de Parcelamento de D�vida Fiscal (TPDF - Contribuintes
em Geral), conforme modelo constante do Anexo XXXII,
em duas vias;
d) Termo Aditivo, conforme modelo constante do Anexo
XXIII, em duas vias;
e) Recibo de Entrega de Documentos (REDOC), conforme
modelo constante do Anexo XXIV, em duas vias;
f) Autoriza��o de D�bito Parcelado em Conta (ADPC), emitida
pelo sistema, em tr�s vias, conforme modelo constante do Anexo
XXVIII;
g) Al�m dos documentos relacionados neste inciso, os documentos
espec�ficos previstos no art. 705.
II - Para parcelamento de cr�dito inscrito em D�vida Ativa:



a) Pedido de Parcelamento (PP - Contribuintes em Geral),
conforme modelo constante do Anexo XXV, em duas vias;
b) Termo de Parcelamento de D�vida Ativa (TPDA - Empresas/
Contribuintes em Geral) conforme modelo constante do Anexo
XXVI, em quatro vias;
c) Declara��o de inexist�ncia de embargos opostos, conforme
modelo constante do Anexo XXVII, em duas vias, ou havendoos,
termo de desist�ncia formalizado, conforme previsto no art.
760;
d) Recibo de entrega de documentos (REDOC), conforme
modelo constante do Anexo XXIV, em via �nica;
e) Autoriza��o de D�bito Parcelado em Conta (ADPC), emitida
pelo sistema, em tr�s vias, conforme modelo constante do Anexo
XXVIII;
f) Al�m dos documentos relacionados neste inciso, os documentos
espec�ficos previstos no art. 705.
Art. 703. Documentos exig�veis para îrg�os P�blicos:
I - Para pedido de parcelamento administrativo:
a) Pedido de Parcelamento (PP - Entidade do Poder P�blico
Estados, DF e Munic�pios), conforme modelo constante do Anexo
XXIX, em duas vias;
b) Formul�rio para Cadastramento e Emiss�o de Documentos
(FORCED), conforme modelo constante do Anexo XXI, em duas
vias;
c) Termo de Parcelamento de D�vida Fiscal (TPDF - Entidade
do Poder P�blico Estados, Distrito Federal e Munic�pios),
conforme modelo constante do Anexo XXX, em duas vias;
d) Termo de Parcelamento de D�vida Fiscal (TPDF - Entidade
do Poder P�blico Autarquias e Funda��es), conforme modelo
constante do Anexo XXXI, em duas vias;
e) Termo Aditivo, conforme modelo constante do Anexo
XXIII, em duas vias;
f) Recibo de Entrega de Documentos (REDOC), conforme
modelo constante do Anexo XXIV, em via �nica;
g) Al�m dos documentos relacionados neste inciso, os documentos
espec�ficos previstos no art. 705.
II - Para parcelamento de cr�ditos inscritos na D�vida Ativa:
a) Pedido de Parcelamento (PP - Entidade do Poder P�blico),
conforme modelo constante do Anexo XXXII, em duas vias;
b) Termo de Parcelamento de D�vida Ativa (TPDA - Entidade
do Poder P�blico), conforme modelo constante do Anexo XXXIII,
em quatro vias;
c) Termo de Parcelamento de D�vida Ativa (TPDA - Funda��es
e Autarquias), conforme modelo constante do Anexo XXXIV,
em quatro vias;
d) Declara��o de inexist�ncia de embargos opostos, modelo
constante do Anexo XXVII, em via �nica, ou havendo-os, termo de
desist�ncia formalizado conforme previsto no art. 760;
e) Recibo de entrega de documentos (REDOC), conforme
modelo constante do Anexo XXIV, em via �nica;
f) Al�m dos documentos relacionados neste inciso, os documentos
espec�ficos previstos no art. 705.
Art. 704. Documentos exig�veis para contribuinte individual:
I - Para pedido de parcelamento administrativo, referente a
compet�ncias at� mar�o de 1995:
a) Pedido de Parcelamento (PP - Contribuinte Individual



Compet�ncia at� 03/95), conforme modelo constante do Anexo
XXXV, em duas vias;
b) Formul�rio para Cadastramento e Emiss�o de Documento
(FORCED), conforme modelo constante do Anexo XXI, em duas
vias;
c) Termo de Parcelamento de D�vida Fiscal (TPDF - Contribuinte
Individual - Cr�dito), conforme modelo constante do Anexo
XXXVI, em duas vias;
d) Termo de Parcelamento de D�vida Fiscal (TPDF - Contribuinte
Individual - Indeniza��o), conforme modelo constante do
Anexo XXXVII, em duas vias;
e) Recibo de Entrega de Documentos(REDOC), conforme
modelo constante do Anexo XXIV, em via �nica;
f) Autoriza��o de D�bito Parcelado em Conta (ADPC), emitida
pelo sistema em tr�s vias, conforme modelo constante do Anexo
XXVIII;
g) Al�m dos documentos relacionados neste inciso, os documentos
espec�ficos previstos no art. 705.
II - Para parcelamento de cr�ditos inscritos em D�vida Ativa,
referente a compet�ncias at� mar�o de 1995:
a) Pedido de Parcelamento (PP - Contribuinte Individual -
D�vida Ativa), conforme modelo constante do Anexo XXXVIII, em
duas vias;
b) Termo de Parcelamento de D�vida Ativa (TPDA - Contribuinte
Individual), para cr�ditos at� a compet�ncia mar�o de 1995,
conforme modelo constante do Anexo XXXIX, em quatro vias;
c) Declara��o de inexist�ncia de embargos opostos, modelo
constante do Anexo XXVII, em via �nica, ou havendo-os, termo de
desist�ncia formalizado conforme previsto no art. 760;
d) Recibo de Entrega de Documentos (REDOC), conforme
modelo constante do Anexo XXIV, em via �nica;
e) Autoriza��o de D�bito Parcelado em Conta (ADPC), emitida
pelo sistema em tr�s vias, conforme modelo constante do Anexo
XXVIII;
f) Al�m dos documentos relacionados neste inciso, os documentos
espec�ficos previstos no art. 705.
III - Para pedido de parcelamento administrativo, referente a
compet�ncias a partir de mar�o de 1995:
a) Pedido de Parcelamento (PP), conforme modelo constante
do Anexo XX, em duas vias;
b) Formul�rio para Cadastramento e Emiss�o de Documentos
(FORCED), conforme modelo constante do Anexo XXI, em duas
vias;
c) Termo de Parcelamento de D�vida Fiscal (TPDF - Contribuinte
Individual), conforme modelo constante do Anexo XL, em
duas vias;
d) Termo Aditivo, conforme modelo constante do Anexo
XXIII, em duas vias;
e) Recibo de Entrega de Documentos (REDOC), conforme
modelo constante do Anexo XXIV, em via �nica;
f) Autoriza��o de D�bito Parcelado em Conta (ADPC), emitida
pelo sistema, em tr�s vias, conforme modelo constante do Anexo
XXVIII;
g) Al�m dos documentos relacionados neste inciso, os documentos
espec�ficos previstos no art. 705.
IV - Para parcelamento de cr�dito inscrito em D�vida Ativa,



referente a compet�ncias a partir de mar�o de 1995:
a) Pedido de Parcelamento (PP - Contribuintes em Geral),
conforme modelo constante do Anexo XXV, em duas vias;
b) Termo de Parcelamento de D�vida Ativa (TPDA - Empresas/
Contribuintes em Geral), conforme modelo constante do Anexo
XXVI, em quatro vias;
c) Declara��o de inexist�ncia de embargos opostos, modelo
constante do Anexo XXVII, em via �nica, ou havendo-os, termo de
desist�ncia formalizado conforme previsto no art. 760;
d) Recibo de entrega de documentos (REDOC), conforme
modelo constante do Anexo XXIV, em via �nica;
e) Autoriza��o de D�bito Parcelado em Conta (ADPC), emitido
pelo sistema, em tr�s vias, conforme modelo constante do Anexo
XXVIII;
f) Al�m dos documentos relacionados neste inciso, os documentos
espec�ficos previstos no art. 705.
Subse��o �nica
Dos Documentos Espec�ficos
Art. 705. Documentos espec�ficos exig�veis para os pedidos
de parcelamento previstos nesta Se��o:
I - Para as empresas em geral e �rg�os p�blicos, al�m dos
formul�rios relacionados nos arts. 702 e 703, s�o necess�rios os
seguintes documentos:
a) c�pia do Contrato Social, Estatuto/Ata e eventual altera��o
que identifique os atuais representantes legais do requerente;
b) c�pia da Carteira de Identidade, do CPF e do comprovante
de resid�ncia dos representantes legais do requerente;
c) c�pia do acordo trabalhista homologado, quando o parcelamento
se referir a tal acordo.
II - Para contribuinte individual, al�m dos formul�rios relacionados
no art. 704, s�o necess�rios os seguintes documentos:
a) c�pia do protocolo do pedido de reconhecimento de filia��o/
indeniza��o junto ao Servi�o/Se��o/Setor de Benef�cios;
b) c�pia do comprovante de inscri��o atual ou de recadastramento;
c) informa��o do Servi�o/Se��o/Setor de Benef�cios sobre
categoria, classe e per�odo;
d) c�pia da Carteira de Identidade, do CPF e do comprovante
de resid�ncia.
III - Para empregador dom�stico, al�m dos formul�rios relacionados
no art. 702, s�o necess�rios os seguintes documentos:
a) c�pia do comprovante de inscri��o atual ou de recadastramento
do empregado;
b) c�pia da identifica��o do empregado e do contrato de
trabalho extra�dos da Carteira de Trabalho e Previd�ncia Social
(CTPS);
c) c�pia da Carteira de Identidade, do CPF e do comprovante
de resid�ncia do empregador;
d) c�pia do acordo trabalhista homologado, quando o parcelamento
se referir a tal.
IV - Para titular ou s�cio (contribuinte individual) de microempresa
ou empresa de pequeno porte, al�m dos formul�rios relacionados
no art. 704 e no inciso II deste artigo, s�o necess�rios os
seguintes documentos:
a) documentos previstos na inciso II do art. 739;
b) c�pia do Contrato Social e altera��es que identifiquem os
representantes legais da empresa a que pertence o requerente.



Se��o VI
Do Indeferimento do Pedido de Parcelamento
Art. 706. O pedido de parcelamento ser� indeferido quando:
I - N�o houver comprova��o do pagamento antecipado da
primeira presta��o no prazo m�ximo de cinco dias contados do recebimento
do respectivo documento de arrecada��o, de acordo com o
⁄ 2… do art. 756 com exce��o dos pedidos de parcelamento com base
nos arts. 696 e 697;
II - O TPDF ou o TPDA n�o estiverem devidamente assinados.
Par�grafo �nico. O indeferimento do Pedido de Parcelamento
ser� proferido em despacho fundamentado pela chefia do Servi�o/Se��o/
Setor de Arrecada��o e integrar� o processo constitu�do pelo
referido pedido.
Se��o VII
Da Apura��o dos Cr�ditos da Previd�ncia Social relativos a
Contribuinte Individual
Art. 707. Os cr�ditos da Previd�ncia Social, devidos por
contribuinte individual at� a compet�ncia mar�o de 1995, ser�o apurados
com base no primeiro dia do m�s do requerimento do parcelamento.
⁄ 1… No caso do segurado contribuinte individual que exer�a
a atividade de empres�rio, aut�nomo ou equiparado, a base de c�lculo
para incid�ncia de contribui��o ser� apurada conforme disposto no
art. 108.
⁄ 2… No caso de indeniza��o relativa ao exerc�cio de atividade
remunerada para fins de contagem rec�proca, correspondente a
per�odo de filia��o obrigat�ria ou n�o, a base de c�lculo para incid�ncia
de contribui��o ser� apurada conforme disposto nos arts. 114
e 115.
Se��o VIII
Da Consolida��o do Parcelamento
Subse��o I
Da Empresa, Equiparada a Empresa e Contribuinte Individual
a Partir de Abril de 1995
Art. 708. Os cr�ditos da Previd�ncia Social relativos a compet�ncias
at� dezembro de 1994, s�o convertidos para o padr�o monet�rio
Real com base no valor da Unidade Fiscal de Refer�ncia
(UFIR) em 1… de janeiro de 1997, fixado em 0,9108 (zero v�rgula
nove mil cento e oito), conforme disposto no art. 29 da Lei n… 10.522,
de 2002.
Art. 709. A consolida��o do parcelamento � efetuada conforme
o disposto no Termo de Parcelamento de D�vida Fiscal (TPDF)
e no Termo de Parcelamento de D�vida Ativa (TPDA), previstos nos
anexos integrantes desta Instru��o Normativa.
Par�grafo �nico. Na consolida��o do parcelamento ser�o
considerados, se houver, os valores de multas decorrentes da lavratura
de Auto de Infra��o (AI) e valores lan�ados em Notifica��o Para
Pagamento (NPP), observando-se o seguinte:
I - o valor da multa aplicada ou o valor da NPP ser� transformado
em quantidade de UFIR, tomando-se por base o valor desta
na data espec�fica para o AI com data de lavratura at� dezembro de
1994, e convertido para o padr�o monet�rio Real com base no valor
da UFIR em 1… de janeiro de 1997, fixado em 0,9108 (zero v�rgula
nove mil cento e oito);
II - o valor da multa aplicada em AI ou o valor da NPP
lavrada a partir de janeiro de 1995, fixado no padr�o monet�rio Real,
n�o sofrer� atualiza��o monet�ria;



III - as datas espec�ficas para o AI, referidas no inciso I deste
par�grafo, s�o as seguintes:
a) para AI julgado at� 7 de julho de 1992, a data espec�fica
� o trig�simo primeiro dia da ci�ncia da Decis�o-Notifica��o de
Proced�ncia da Autua��o;
b) para AI julgado de 8 de julho de 1992 at� 16 de setembro
de 1993, a data espec�fica � a data de emiss�o da Decis�o-Notifica��o
de Proced�ncia da Autua��o;
c) para AI julgado a partir de 17 de setembro de 1993, a data
espec�fica � a do documento de origem.
Subse��o II
Dos Acr�scimo Legais
Art. 710. Sobre os sal�rios-de-contribui��o do segurado contribuinte
individual, at� mar�o de 1995, apurados na forma do art.
707, incidir�o:
I - multa no percentual de dez por cento;
II - juros morat�rios de zero v�rgula cinco por cento ao m�s,
contados da data do vencimento da compet�ncia at� a data da consolida��o
do parcelamento.
Par�grafo �nico O parcelamento ser� consolidado sem a cobran�a
de juros com base na TR ou na SELIC.
Art. 711. Sobre os valores parcelados ou reparcelados relativos
a empresas, a equiparada, a empregador dom�stico e a contribuinte
individual a partir de abril de 1995, incidir�o acr�scimos
legais na forma prevista na Se��o V do Cap�tulo I do T�tulo VI.
Art. 712. O atraso no pagamento das presta��es do parcelamento
ocasionar�:
I - cobran�a de juros de mora de um por cento ao m�s ou
fra��o sobre o valor total da presta��o, para parcelamento requerido
at� 1… de abril de 1997;
II - cobran�a de juros com base na Taxa Referencial do
Sistema Especial de Liquida��o e de Cust�dia (SELIC) sobre a parcela
b�sica, acumulados desde o m�s do requerimento at� o m�s
anterior ao do pagamento, para parcelamentos requeridos a partir de 2
de abril de 1997.
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Par�grafo �nico. Sobre o valor da diferen�a a que se refere o
⁄ 1… do art. 724 incidir�o os juros da Taxa Referencial do Sistema
Especial de Liquida��o e de Cust�dia (SELIC) acumulados entre o
m�s do requerimento at� o m�s anterior ao da reten��o, caso a
mencionada diferen�a passe para o(s) m�s(es) subsequente(s) ao do
vencimento, observado o disposto no ⁄ 1… do art. 511.
Se��o IX
Das Presta��es
Art. 713. O parcelamento ser� concedido em at� quatro presta��es
mensais, iguais e sucessivas, por compet�ncia em atraso, desde
que o total n�o exceda o limite m�ximo de sessenta presta��es.
Par�grafo �nico. Para aplica��o do disposto neste artigo,
considerar-se-� a quantidade de compet�ncias diferentes existentes no
cr�dito.
Art. 714. Para o cr�dito oriundo de Aviso de Regulariza��o
de Obra (ARO), pessoa f�sica ou jur�dica, o crit�rio de Òquatro por
umÓ, previsto no art. 713, observar� as compet�ncias relativas ao
per�odo compreendido entre a data do in�cio e a data do t�rmino da
obra de constru��o civil, constantes da DRO ou da DISO.



Art. 715. Para o cr�dito oriundo de acordo homologado em
reclamat�ria trabalhista, desde que identificado o per�odo objeto do
acordo (per�odo contestado e homologado), o crit�rio de Òquatro por
umÓ observar� o n�mero de compet�ncias relativas ao per�odo respectivo.
Par�grafo �nico. N�o havendo especifica��o do per�odo a
que se refere o acordo, ser� considerada uma compet�ncia, podendo,
neste caso, o cr�dito ser parcelado em at� quatro vezes, observado o
limite m�nimo do valor de cada presta��o mensal estabelecido no art.
716.
Art. 716. O valor das presta��es ser� obtido dividindo-se o
montante consolidado, por rubrica, pela quantidade de presta��es
concedidas, observado o seguinte:
I - o valor de cada presta��o n�o poder� ser inferior a R$
200,00 (duzentos reais), caso o resultado da divis�o seja inferior a
esse m�nimo, reduzir-se-� uma a uma a quantidade de presta��es at�
que o valor m�nimo estabelecido seja alcan�ado;
II - tratando-se de parcelamento contendo somente cr�ditos
oriundos de NPP ou AI lavrado contra pessoa jur�dica, observar-se-�,
quanto �s presta��es, o valor m�nimo de R$ 200,00 (duzentos reais)
e o n�mero m�ximo de sessenta parcelas, n�o se aplicando o crit�rio
de Òquatro por umÓ;
III - tratando-se de parcelamento contendo somente cr�dito
oriundo de AI lavrado contra pessoa f�sica, observar-se-�, quanto �s
presta��es, o valor m�nimo de R$ 50,00 (cinq�enta reais) e o n�mero
m�ximo de sessenta parcelas, n�o se aplicando o crit�rio de Òquatro
por umÓ;
IV - para parcelamento referido no art. 736 (microempresas,
empresas de pequeno porte e titular ou s�cios), o valor m�nimo da
presta��o mensal ser� de R$ 50,00 (cinq�enta reais), limitado a setenta
e duas parcelas, n�o se aplicando o crit�rio de Òquatro por
umÓ;
V - para parcelamento de cr�dito relativo a contribui��es
devidas por contribuinte individual e empregador dom�stico, o valor
m�nimo da presta��o ser� de R$ 50,00 (cinq�enta reais), obedecendose,
para o n�mero de presta��es, o crit�rio de Òquatro por umÓ;
VI - no caso de parcelamento de cr�dito oriundo de ARO,
relativo a regulariza��o de obra de constru��o civil sob responsabilidade
de pessoa f�sica, o valor m�nimo da presta��o mensal ser� de
R$ 50,00 (cinq�enta reais), obedecendo-se o crit�rio de Òquatro por
umÓ, observado o disposto no art. 714.
Art. 717. Para parcelamento ou reparcelamento de cr�ditos
inscritos em D�vida Ativa, aplica-se o crit�rio de Òquatro por umÓ e
valor m�nimo de R$ 200,00 (duzentos reais), para pagamento em, no
m�ximo, sessenta parcelas.
Par�grafo �nico. N�o se aplica o crit�rio de Òquatro por umÓ
e sim o de valor m�nimo de R$ 200,00, para pagamento em, no
m�ximo, sessenta parcelas, nos casos de cr�ditos oriundos de:
I - Auto de Infra��o (AI);
II - Notifica��o para pagamento (NPP);
III - contribui��es aferidas indiretamente mediante ARO, no
caso de execu��o de obra de constru��o civil sob responsabilidade de
pessoa f�sica ou jur�dica.
Art. 718. Sobre o total de cada presta��o incidir�o, por
ocasi�o do pagamento, juros equivalentes � Taxa Referencial do Sistema
Especial de Liquida��o e de Cust�dia (SELIC) a que se refere o
art. 13 da Lei n… 9.065, de 1995, para t�tulos federais, acumulada



mensalmente, calculada a partir do primeiro dia do m�s do requerimento
do parcelamento at� o m�s anterior ao do pagamento.
Art. 719. Para os parcelamentos requeridos at� 1… de abril de
1997, no c�lculo das parcelas, prevalecem os crit�rios anteriores, ou
seja, juros de um por cento ao m�s sobre o principal da parcela,
contados da data da consolida��o at� o vencimento.
Se��o X
Da Apropria��o dos Valores Pagos
Art. 720. Os valores decorrentes das presta��es pagas ser�o
apropriados e abatidos da d�vida parcelada na seguinte ordem de
prioridade:
I - Auto-de-Infra��o (AI);
II - Notifica��o para pagamento (NPP);
III - Notifica��o Fiscal de Lan�amento de D�bito (NFLD),
Lan�amento de D�bito Confessado (LDC), Lan�amento de D�bito
Confessado em GFIP (LDCG), saldo de parcelamento e outros cr�ditos
porventura existentes.
Par�grafo �nico. A apropria��o ocorrer� na ordem decrescente
de valor das compet�ncias mais antigas para as mais recentes,
observada a prioridade estabelecida nos incisos I a III do caput,
exceto quando, no saldo de parcelamento, a �ltima compet�ncia for
igual � da data do documento de origem, caso em que as presta��es
pagas ser�o abatidas primeiramente desta compet�ncia, independentemente
da mencionada ordem de prioridade.
Se��o XI
Do Vencimento e da Forma de Pagamento das Presta��es
Art. 721. As presta��es de parcelamentos firmados vencer�o
no dia vinte de cada m�s, sendo prorrogado o vencimento para o
primeiro dia �til subsequente quando no dia vinte n�o houver expediente
banc�rio.
Par�grafo �nico. N�o se aplica a data de vencimento estabelecida
no caput aos parcelamentos referidos nos arts. 696 e 697,
tendo em vista a forma de pagamento das presta��es mediante reten��o
do respectivo valor no repasse do Fundo de Participa��o dos
Estados (FPE) e do Fundo de Participa��o dos Munic�pios (FPM),
conforme o caso.
Art. 722. O pagamento das presta��es dos parcelamentos a
que se refere o art. 693 poder� ser mediante o sistema de d�bito
autom�tico em conta corrente banc�ria.
⁄ 1… Para operacionalizar o d�bito autom�tico em conta corrente
banc�ria, o contribuinte dever�, a qualquer tempo, apresentar a
Autoriza��o de D�bito Parcelado em Conta (ADPC), devidamente
assinada e abonada pela institui��o banc�ria apta a efetuar a opera��o
mencionada.
⁄ 2… O d�bito autom�tico em conta corrente banc�ria de
contribuinte com processo de parcelamento concedido pelo INSS,
ser� efetuado com base nos procedimentos padr�es para d�bito em
conta corrente banc�ria.
⁄ 3… N�o optando o contribuinte pelo pagamento das presta��es
atrav�s do sistema de d�bito em conta corrente banc�ria, ser�o
as mesmas quitadas por documento de arrecada��o, sendo, no caso, o
valor da presta��o acrescido do custo operacional de R$ 4,00 (quatro
reais), para parcelamento concedido ap�s 26 de mar�o de 1999.
⁄ 4… Quando n�o houver sufici�ncia financeira de saldo banc�rio,
na data do vencimento para quita��o da presta��o, ser� emitido,
pelo INSS, o documento de arrecada��o adicionando-se ao valor da



presta��o o custo operacional previsto no ⁄ 3… deste artigo.
⁄ 5… Ocorrendo, por qualquer motivo, o n�o-pagamento em
conta corrente banc�ria por tr�s meses consecutivos, ser� cancelado
de imediato o d�bito autom�tico mediante informa��o encaminhada
pela Empresa de Processamento de Dados da Previd�ncia Social (DATAPREV)
� institui��o financeira.
⁄ 6… N�o sendo efetuado o d�bito autom�tico na data prevista
e o contribuinte comprovar que havia saldo dispon�vel em sua conta
corrente banc�ria, o mesmo dever� comunicar-se com a institui��o
banc�ria autorizada visando a regulariza��o do pagamento, o qual
dever� ser efetuado mediante documento de arrecada��o a ser emitido
pelo INSS, com os dados do contribuinte, ficando a responsabilidade
do banco limitada ao pagamento dos acr�scimos legais devidos pelo
decurso de prazo e do custo operacional previsto no ⁄ 3… deste
artigo.
Art. 723. O contribuinte poder� solicitar o cancelamento do
d�bito autom�tico na sua conta corrente diretamente � institui��o
banc�ria autorizada.
Par�grafo �nico. Ap�s o procedimento de exclus�o do d�bito
autom�tico em conta corrente banc�ria, a institui��o banc�ria encaminhar�
informa��o � DATAPREV para que esta providencie a
altera��o da modalidade de pagamento para documento de arrecada��o
a ser emitido pelo INSS, aplicando-se o disposto no ⁄ 3… do art.
722.
Art. 724. O pagamento das presta��es dos parcelamentos a
que se referem os arts. 696 e 697, ser� mediante a reten��o nas quotas
do Fundo de Participa��o dos Estados (FPE) ou do Fundo de Participa��o
dos Munic�pios (FPM ) e o repasse � Previd�ncia Social do
valor correspondente a cada presta��o mensal ser� efetuado por ocasi�o
do vencimento desta.
⁄ 1… Quando o valor da quota do FPE/FPM n�o for suficiente
para quita��o da parcela, a diferen�a ser� descontada das quotas
seguintes, observando-se o disposto no par�grafo �nico do art. 712.
⁄ 2… No instrumento de celebra��o dos acordos de parcelamento
referidos no caput constar�, obrigatoriamente, cl�usula estabelecendo
as condi��es previstas no caput e no ⁄ 1… deste artigo.
Subse��o �nica
Das Obriga��es Previdenciarias Correntes
Art. 725. O valor das obriga��es previdenci�rias correntes,
posteriores �s inclu�das no pedido de parcelamento ser�, obrigatoriamente,
retido das quotas do FPE/FPM do m�s seguinte ao das
respectivas obriga��es e repassado � Previd�ncia Social, devendo
constar no documento de celebra��o do acordo de parcelamento cl�usula de autoriza��o
expressa para tal provid�ncia.
⁄ 1… Na hip�tese em que os recursos oriundos do FPE/FPM forem insuficientes para a quita��o
das obriga��es previdenci�rias correntes e das presta��es mensais do parcelamento o INSS
reter� o valor da d�vida mensal remanescente de outras receitas estaduais, distritais ou
municipais, depositadas em quaisquer institui��es financeiras, mediante autoriza��o expressa
do estado, Distrito Federal ou munic�pio, fato que constituir� cl�usula obrigat�ria do acordo de
parcelamento.
⁄ 2… As contribui��es e valores que n�o podem ser parcelados, previstos no art. 695, se n�o
recolhidos, ser�o tamb�m retidos das quotas do FPE/FPM ou das outras receitas, conforme
disposto no ⁄ 1… deste artigo.
Art. 726. O parcelamento celebrado de acordo com o art. 696 conter�, ainda, cl�usula em que
fique autorizada, quando houver d�bitos vencidos ou presta��es de outros acordos de
parcelamento sem pagamento, a reten��o do valor correspondente � mora do FPE/FPM e o



respectivo repasse � Previd�ncia Social, por ocasi�o da primeira transfer�ncia do citado Fundo
de Participa��o que ocorrer ap�s a comunica��o do INSS ao Minist�rio da Fazenda.
Se��o XII
Do Reparcelamento
Art. 727. Poder� ser feito reparcelamento, por uma �nica vez, para cada processo, por�m sem
inclus�o de novos cr�ditos ou de saldos de outros parcelamentos, exceto quando o
reparcelamento envolver cr�ditos inscritos em D�vida Ativa.
⁄ 1… O reparcelamento previsto neste artigo poder� ocorrer para parcelamentos em atraso ou
n�o.
⁄ 2… Poder�o ser reparcelados cr�ditos de parcelamentos constitu�dos sob n�mero de DEBCAD
das s�ries 30.000.000 (trinta milh�es), 50.000.000 (cinq�enta milh�es) ou 60.000.000 (sessenta
milh�es), desde que os cr�ditos neles inclu�dos n�o possuam saldo de parcelamentos
anteriores.
⁄ 3… Os novos cr�ditos poder�o ser objeto de outro parcelamento, podendo ser concedidos
tantos parcelamentos quantos forem necess�rios, sem a necessidade de reparcelamento ou
rescis�o do(s) parcelamento(s) ent�o existente(s).
Art. 728. Para determina��o do n�mero de parcelas no reparcelamento ser�o aplicados os
mesmos crit�rios e limites utilizados para a concess�o do parcelamento, observadas as
caracter�sticas espec�ficas de cada modalidade de parcelamento previstas neste Cap�tulo
Par�grafo �nico. O n�mero de parcelas calculado para o parcelamento n�o ser� utilizado como
par�metro para determina��o do n�mero de parcelas do reparcelamento.
Se��o XIII
Da Rescis�o do Parcelamento ou do Reparcelamento
Subse��o I
Das Normas Gerais
Art. 729. Constitui motivo para rescis�o do parcelamento ou do reparcelamento:
I - falta de pagamento de qualquer presta��o nos termos acordados;
II - insolv�ncia ou fal�ncia do devedor;
III - descumprimento de qualquer outra cl�usula do acordo de parcelamento ou de
reparcelamento.
Subse��o II
Da Rescis�o do Parcelamento ou do Reparcelamento de Contribuinte Individual Relativo a
Per�odo de Filia��o Obrigat�ria
Art. 730. No caso de parcelamento relativo a compet�ncias at� mar�o de 1995, a rescis�o
ocorrer� somente em rela��o ao cr�dito de contribui��es sociais previdenci�rias decorrentes da
comprova��o do exerc�cio de atividade remunerada para fins de obten��o de benef�cio.
Art. 731. Rescindido o acordo, por qualquer um dos motivos previstos nos incisos I e III do art.
729, o saldo remanescente ser� objeto de Inscri��o em D�vida Ativa para imediata cobran�a
judicial.
Par�grafo �nico. Sobre o saldo remanescente, atualizado sempre para a data do documento de
origem, incidir�o juros de mora e multa, na forma do art. 710.
Subse��o III
Da Rescis�o do Parcelamento ou do Reparcelamento de Contribuinte Individual Relativo a
Per�odo de Filia��o N�o-Obrigat�ria
Art. 732. Ocorrendo atraso no pagamento do parcelamento, por qualquer dos motivos previstos
nos incisos I e III do art. 729, cujo cr�dito refere-se a indeniza��o de per�odo de filia��o n�o-
obrigat�ria, contendo compet�ncias at� mar�o de 1995, ser�o adotados os seguintes
procedimentos:
I - solicita��o ao contribuinte, mediante carta com Aviso de Recebimento (AR), para que o
mesmo apresente, na APS, no prazo de cinco dias, declara��o contendo a desist�ncia formal do
parcelamento;
II - n�o apresentando o contribuinte, no prazo previsto no inciso I, a declara��o de desist�ncia
do parcelamento, ser� solicitado ao mesmo a regulariza��o mediante o pagamento de todas as
parcelas em atraso ou pedido de reparcelamento;



III - caso o contribuinte n�o apresente a declara��o de desist�ncia do parcelamento, no prazo
estipulado, nem regularize o parcelamento na forma prevista no inciso II, o cr�dito objeto do
parcelamento ser� cancelado por Despacho Decis�rio (DD).
Se��o XIV
Dos Honor�rios Advocat�cios
Art. 733. N�o incidir�o honor�rios advocat�cios para cr�ditos inscritos em D�vida Ativa, antes do
ajuizamento da a��o.
Art. 734. O percentual de honor�rios incidir� sobre o valor dos cr�ditos ajuizados, sendo
parcelado no mesmo n�mero de presta��es concedidas no parcelamento ou no reparcelamento.
Art. 735. Requerido pelo contribuinte devedor, e mediante despacho fundamentado da chefia da
Procuradoria Federal Especializada no INSS ou da chefia da Se��o/Setor respons�vel pela
D�vida Ativa, os honor�rios incidentes sobre cr�ditos inscritos em D�vida Ativa ajuizados e
parcelados, poder�o ser reduzidos at� o limite de 5% (cinco por cento).
Se��o XV
Do Parcelamento de Microempresa e de Empresa de Pequeno Porte
Art. 736. As d�vidas das microempresas, das empresas de pequeno porte, definidas no art. 2… da
Lei n… 9.317, de 1996, e de seus titulares ou s�cios, inclusive as constitu�das por contribui��es
descontadas dos segurados empregados, relativas a fatos geradores ocorridos at� 31 de
outubro de 1996, podem ser parceladas em at� setenta e duas presta��es mensais, iguais e
sucessivas.
Art. 737. Podem ser parcelados os cr�ditos oriundos de contribui��es ou valores referidos no art.
694 e inclusive os mencionados no art. 695, at� a compet�ncia outubro de 1996.
Subse��o I
Da Formula��o do Pedido, da Instru��o do Processo e da Concess�o do Parcelamento
Art. 738. O pedido de parcelamento dever� ser formulado pelo contribuinte, em formul�rio
pr�prio, e dever� ser instru�do com os documentos previstos nesta Se��o, conforme o caso.
Art. 739. Formul�rios e documentos necess�rios:
I - c�pia do Contrato Social ou Estatuto/Ata e eventual altera��o que identifique os atuais
representantes legais do requerente;
II - c�pia da Carteira de Identidade, do CPF e do comprovante de resid�ncia dos representantes
legais do requerente;
III - c�pia do acordo trabalhista homologado, quando o parcelamento se referir a tal;
IV - Declara��o do Imposto de Renda - Pessoa Jur�dica Modelo Simplificado;
V - registro de microempresa ou de empresa de pequeno porte;
VI - comunica��o para fim de registro, conforme o caso, da situa��o de microempresa ou de
empresa de pequeno porte � Junta Comercial ou ao Registro Civil das Pessoas Jur�dicas;
VII - declara��o do titular ou s�cio-gerente, sob as penas da lei, de que o volume da receita
anual da empresa n�o excedeu, no ano anterior, os limites fixados em lei;
VIII - c�pia do acordo trabalhista homologado, quando o parcelamento se referir a tal.
Par�grafo �nico. Para parcelamentos administrativos e de cr�ditos inscritos em D�vida Ativa,
dever�o ser utilizados os formul�rios relacionados no art. 702.
Subse��o II
Das Presta��es
Art. 740. As d�vidas das microempresas, das empresas de pequeno porte e do titular ou s�cio,
at� a compet�ncia outubro de 1996, ajuizadas ou n�o, poder�o ser objeto de parcelamento ou
reparcelamento em at� setenta e duas parcelas mensais, com valor m�nimo de cada parcela de
R$ 50,00 (cinq�enta reais).
Art. 741. Sobre o total de cada presta��o incidir�o, por ocasi�o do pagamento, juros
equivalentes � Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquida��o e de Cust�dia (SELIC), a
que se refere o art. 13 da Lei n… 9.065 de 1995, para t�tulos federais, acumulada mensalmente,
calculada a partir do primeiro dia do m�s do requerimento do parcelamento at� o m�s anterior ao
do pagamento, observado o disposto no ⁄ 1… do art. 511.
Art. 742. O valor das presta��es ser� obtido dividindo-se o montante consolidado, por rubrica,
pela quantidade de presta��es concedidas.



Art. 743. Para os parcelamentos requeridos at� 1… de abril de 1997, no c�lculo das parcelas
prevalecem os crit�rios anteriores, ou seja, juros de um por cento ao m�s sobre o principal da
parcela, contados da data da consolida��o at� o vencimento.
Subse��o III
Das Disposi��es Espec�ficas para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Art. 744. Sendo constatadas as ocorr�ncias previstas no art. 706, ser� indeferido o pedido de
parcelamento previsto nesta Se��o.
Art. 745. A consolida��o do parcelamento previsto nesta Se��o ser� efetuada conforme disposto
nos arts. 708 e 709.
Art. 746. Os valores decorrentes das presta��es pagas ser�o apropriados e abatidos da d�vida
parcelada na forma disposta no art. 720.
Art. 747. O vencimento e a forma de pagamento das presta��es obedecer�o o disposto nos arts.
721 e 722.
Art. 748. Poder� ocorrer reparcelamento, obedecendo os crit�rios estabelecidos nos arts. 727 e
728.
Art. 749. Constatada a ocorr�ncia de um dos fatos referidos no art. 729, ser� rescindido o
parcelamento ou o reparcelamento, conforme o caso.
Art. 750. Na consolida��o do parcelamento, para fins de inclus�o dos honor�rios advocat�cios,
aplica-se o disposto nos arts. 733 a 735.
Se��o XVI
Das Disposi��es Gerais
Art. 751. O Pedido de Parcelamento, em duas vias, instru�do com os documentos previstos na
Se��o V deste Cap�tulo, para cada caso, dever� ser protocolizado na Ag�ncia da Previd�ncia
Social (APS) circunscricionante do estabelecimento centralizador da empresa ou do domic�lio do
contribuinte individual ou empregador dom�stico.
Par�grafo �nico. O pedido de parcelamento a que se referem os arts. 696 e 697, dever� ser
protocolizado na APS circunscricionante da Unidade Federativa que o requerer.
⁄ 1… Para o parcelamento das d�vidas do titular ou do s�cio de microempresa ou de empresa de
pequeno porte, ser�o observadas as seguintes limita��es:
I - d�vidas oriundas de fatos geradores ocorridos at� mar�o de 1995, poder�o ser parceladas de
acordo com este artigo e na forma do art. 698;
II - d�vidas oriundas de fatos geradores ocorridos no per�odo de abril de 1995 a outubro de 1996,
poder�o ser parceladas de acordo com este artigo e na forma do art. 700.
⁄ 2… As d�vidas oriundas de fatos geradores ocorridos a partir de novembro de 1996, das
microempresas e empresas de pequeno porte, bem como do titular ou s�cio, poder�o ser
parceladas na forma do art. 713.
Art. 752. Caso o contribuinte opte pela liquida��o total do cr�dito declarado antes da assinatura
do Termo de Parcelamento de D�vida Fiscal, a multa a ser cobrada ser� aquela aplicada para
pagamento espont�neo.
Art. 753. As d�vidas referentes a v�rios estabelecimentos de uma mesma empresa, inclusive as
decorrentes de obras de constru��o civil, poder�o ser inclu�das em um �nico pedido, feito por
interm�dio do estabelecimento centralizador.
Art. 754. O TPDF/TPDA ser� obrigatoriamente utilizado para a concess�o de qualquer tipo de
parcelamento e ser� assinado pela chefia de Servi�o/Se��o/Setor de Arrecada��o, ap�s o
pagamento da presta��o antecipada, da ci�ncia pelo contribuinte do total da d�vida consolidada
e, quando for o caso, apresenta��o da Autoriza��o de D�bito Parcelado em Conta (ADPC),
devidamente abonada pelo banco autorizado a proceder ao desconto em conta corrente.
Par�grafo �nico. O TPDF/TPDA, al�m de assinado pelos contratantes e testemunhas, ser�
tamb�m rubricado em todas as suas folhas pelas partes envolvidas e pelas citadas testemunhas.
Art. 755. O Recibo de Entrega de Documentos (REDOC) servir� como comprovante de
recebimento, pelo contribuinte, da parcela antecipada, do TPDF/ TPDA e da ADPC.
Art. 756. O Pedido de Parcelamento dever� ser analisado e decidido no prazo m�ximo de trinta
dias, contados da data do seu recebimento.
⁄ 1… O deferimento do pedido ser� formalizado quando da assinatura pela chefia do
Servi�o/Se��o/Setor de Arrecada��o no TPDF/TPDA e mediante a comprova��o do pagamento
da primeira presta��o.



⁄ 2… O devedor dever� comprovar o recolhimento do valor correspondente � primeira presta��o,
no prazo m�ximo de cinco dias contados da data do recebimento do documento de arrecada��o
emitido pelo INSS, sob pena de indeferimento do pedido de parcelamento, observando que esse
prazo n�o poder� ultrapassar, em nenhuma hip�tese, o m�s de emiss�o, sob pena de incid�ncia
de juros correspondentes � Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquida��o de Cust�dia
(SELIC).
⁄ 3… Para os parcelamentos tratados nos arts. 696 e 697, n�o se exigir� o pagamento
antecipado da primeira presta��o, uma vez que o seu valor ser�, tamb�m, retido das quotas do
FPE/FPM, podendo o pedido ser deferido antes do seu pagamento.
⁄ 4… A segunda via do formul�rio PP ser� devolvida ao contribuinte no ato da entrega do pedido,
preenchidos os campos ÒData de recebimentoÓ, ÒN… de ProtocoloÓ e ÒAssinatura e matr�cula do
servidorÓ.
⁄ 5… A segunda via do TPDF/TPDA ser� numerada e entregue ao contribuinte ap�s o
deferimento do pedido.
Art. 757. Logo ap�s deferido o parcelamento de D�vida Ativa ajuizada, a Procuradoria Federal
Especializada junto ao INSS apresentar� requerimento ao respectivo ju�zo com vistas a
suspens�o do curso da execu��o fiscal, pelo prazo do acordo, que ser� juntado por c�pia �
peti��o.
Art. 758. � facultado ao devedor optar pelo parcelamento de apenas um ou mais de um dos
seus d�bitos para com o INSS.
Art. 759. Os cr�ditos objeto de defesa ou de recurso ao Conselho de Recursos da Previd�ncia
Social (CRPS) poder�o ser inclu�dos em parcelamento, desde que o contribuinte apresente
desist�ncia expressa da defesa ou do recurso.
⁄ 1… A desist�ncia ser� formalizada por meio de termo espec�fico apresentado � Ag�ncia da
Previd�ncia Social (APS), que o encaminhar� � Ger�ncia-Executiva e esta, em se tratando de
recurso, o remeter� ao CRPS.
⁄ 2… O termo de desist�ncia de que trata o ⁄ 1… deste artigo, devidamente homologado pela
autoridade competente respons�vel pelo julgamento, ser� anexado ao pedido de parcelamento,
devendo nele constar a refer�ncia ao n�mero do processo de defesa ou de recurso.
Art. 760. A D�vida Ativa objeto de execu��o fiscal, em rela��o � qual foram interpostos embargos
do devedor ou outro recurso, ou que esteja sendo discutida em outra a��o judicial, s� poder� ser
parcelada se o contribuinte apresentar desist�ncia formal dos embargos, do recurso ou da outra
a��o.
Par�grafo �nico. A desist�ncia ser� formalizada mediante peti��o protocolizada no respectivo
Cart�rio Judicial ou declara��o da n�o-interposi��o de embargos nem qualquer outra a��o que
tenha por causa a discuss�o do cr�dito a ser parcelado, devendo ser anexada c�pia ao pedido
de parcelamento, sob pena de indeferimento do mesmo.
Art. 761. O segurado ou a empresa cujo representante tenha sido condenado criminalmente por
senten�a transitada em julgado, em decorr�ncia de infra��o cometida contra a Previd�ncia
Social, n�o poder� obter parcelamento de suas d�vidas nos cinco anos seguintes � data do
tr�nsito em julgado da decis�o.
Art. 762. N�o � permitido o parcelamento de d�vidas de empresa com fal�ncia declarada.
Art. 763. O contribuinte poder� parcelar parte do cr�dito lan�ado, desde que haja contesta��o
(defesa/recurso) ou liquida��o da parte restante.
Art. 764. O contribuinte com parcelamento em manuten��o, requerido com base em atos
normativos anteriores, que optar pelo pagamento das presta��es mediante d�bito autom�tico
em conta corrente banc�ria, dever� assinar o Termo Aditivo (Anexo XXIII).
Art. 765. As dedu��es dos valores dos benef�cios pagos, relativos a sal�rio-maternidade e
sal�rio-fam�lia, caso n�o efetuadas quando do recolhimento das contribui��es sociais, ser�o
feitas na contribui��o patronal correspondente ao cr�dito objeto do parcelamento.
Art. 766. Na consolida��o do parcelamento, as dedu��es dos valores dos benef�cios pagos
relativos a sal�rio-maternidade e sal�rio-am�lia, bem como de valores retidos na presta��o de
servi�os mediante cess�o de m�o-de-obra ou empreitada, n�o-efetuadas quando do
recolhimento das contribui��es previstas nos incisos I e II do art. 695, conforme o caso, ser�o
feitas nos valores devidos � Previd�ncia Social, vedada a dedu��o em contribui��es destinadas
a outras entidades e fundos.



Art. 767. Quando o pedido de parcelamento incluir d�vida objeto de execu��o judicial com leil�o
j� marcado, a suspens�o deste s� poder� ser requerida se o devedor, como condi��o pr�via,
pagar, no m�nimo, dez por cento do valor consolidado da D�vida Ativa cobrada na execu��o
fiscal e a primeira presta��o do parcelamento.
Art. 768. Quando da formaliza��o do parcelamento relativo a d�bitos confessados
espontaneamente, para fins de redu��o da multa, na forma do art. 35 da Lei n… 8.212, de 1991,
ser� verificado no sistema informatizado do INSS se constam as GFIP das compet�ncias
inclu�das no pedido de parcelamento.
⁄ 1… A multa tamb�m ser� reduzida, quando o pedido de parcelamento se referir a segurado
especial, contribuinte individual sem segurados a seu servi�o, �rg�o p�blico em rela��o aos
servidores filiados a regime pr�prio de previd�ncia, segurado facultativo e empregador
dom�stico sem op��o pelo pagamento do FGTS, por serem dispensados da apresenta��o da
GFIP.
⁄ 2… Aplica-se o disposto no ⁄ 1… deste artigo para pedido de parcelamento de d�bito apurado
indiretamente mediante o ARO, no caso de pessoa f�sica, conforme previsto no art. 445.
⁄ 3… Para pedido de parcelamento de d�bito confessado espontaneamente, relativo a fatos
geradores n�o-declarados em GFIP, nos casos em que o sujeito passivo n�o esteja dispensado
de sua apresenta��o, a multa ser� aplicada em seu valor integral.
Art. 769. Os parcelamentos concedidos em condi��es especiais ser�o disciplinados em
instru��es normativas espec�ficas.
CAPŒTULO V
DO CADASTRO INFORMATIVO DE CR�DITOS NÌOQUITADOS DO SETOR PòBLICO
FEDERAL (CADIN)
Art. 770. Compete �s unidades locais da Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS,
respons�veis pela inscri��o e cobran�a das obriga��es pecuni�rias vencidas e n�o-pagas,
obrigatoriamente, efetuar a inclus�o, suspens�o e exclus�o dos devedores no Cadastro
Informativo dos Cr�ditos n�o-quitados de �rg�os e entidades federais (CADIN);
Par�grafo �nico: A Coordena��o-Geral de Mat�ria Tribut�ria da Procuradoria Federal
Especializada junto ao INSS poder�, excepcionalmente nos casos em que entender conveniente
ou diante da impossibilidade tempor�ria das Procuradorias locais, adotar as provid�ncias
previstas no caput.
TŒTULO IX
DAS DISPOSI�˝ES GERAIS
CAPŒTULO I
DO DOMICILIO TRIBUTçRIO E DO ESTABELECIMENTO
Art. 771. Domic�lio tribut�rio � aquele eleito pelo sujeito passivo ou, na falta de elei��o, aplica-se
o disposto no art. 127 da Lei n… 5.172, de 1966 (CTN).
Art. 772. Estabelecimento � uma unidade ou depend�ncia integrante da estrutura organizacional
da empresa, sujeita � inscri��o no Cadastro Nacional de Pessoa Jur�dica (CNPJ) ou no
Cadastro Espec�fico do INSS (CEI), onde a empresa desenvolve suas atividades, para os fins de
direito e de fato.
Art. 773. Estabelecimento centralizador, em regra, � o local onde a empresa mant�m a
documenta��o necess�ria e suficiente � fiscaliza��o integral, sendo geralmente a sua sede
administrativa, ou a matriz, ou o seu estabelecimento principal, assim definido em ato
constitutivo.
Art. 774. A empresa poder� eleger como centralizador quaisquer de seus estabelecimentos,
devendo, para isso, protocolizar requerimento no INSS, observado o disposto no inciso II do ⁄ 1…
e ⁄ 2… do art. 27.
Art. 775. O estabelecimento centralizador ser� alterado de of�cio pelo INSS, quando constatar
que os elementos necess�rios � Auditoria-Fiscal da empresa se encontram, efetivamente, em
outro estabelecimento, observado o disposto no ⁄ 2… do art. 27.
⁄ 1… A escolha ou a altera��o do estabelecimento centralizador levar� em conta,
alternativamente, o estabelecimento empresarial que:
I - possuir o maior n�mero de segurados;
II - concentrar o funcionamento cont�bil e de pessoal;
III - apresentar o maior valor de contribui��o para a Previd�ncia Social.



⁄ 2… Se o estabelecimento centralizado definido como novo centralizador estiver circunscrito a
outra Ger�ncia-Executiva, ser� providenciada, pelo Servi�o ou pela Divis�o da Receita
Previdenci�ria, a transfer�ncia dos documentos e dos registros informatizados da empresa para
a Ger�ncia-Executiva circunscricionante do novo estabelecimento centralizador que, no prazo de
trinta dias, comunicar� � empresa esta mudan�a.
Art. 776. A empresa dever� manter � disposi��o do AFPS, no estabelecimento centralizador, os
elementos necess�rios aos procedimentos fiscais, em decorr�ncia do ramo de atividade da
empresa e em conformidade com a legisla��o aplic�vel.
Art. 777. � vedado atribuir-se a qualidade de centralizador a qualquer unidade ou depend�ncia
da empresa n�o-inscrita no CNPJ ou no CEI, bem como �quelas n�o pertencentes � empresa.
CAPŒTULO II
DO GRUPO ECONïMICO
Art. 778. Caracteriza-se grupo econ�mico quando duas ou mais empresas estiverem sob a
dire��o, o controle ou a administra��o de uma delas, compondo grupo industrial, comercial ou
de qualquer outra atividade econ�mica.
Art. 779. Quando do lan�amento de cr�dito previdenci�rio de responsabilidade de empresa
integrante de grupo econ�mico, as demais empresas do grupo, respons�veis solid�rias entre si
pelo cumprimento das obriga��es previdenci�rias na forma do art. 30, inciso IX, da Lei n… 8.212,
de 1991, ser�o cientificadas da ocorr�ncia.
⁄ 1… Na cientifica��o a que se refere o caput, constar� a identifica��o da empresa do grupo e do
respons�vel, ou representante legal, que recebeu a c�pia dos documentos constitutivos do
cr�dito, bem como a rela��o dos cr�ditos constitu�dos.
⁄ 2… � assegurado �s empresas do grupo econ�mico, cientificadas na forma do ⁄ 1… deste artigo,
vista do processo administrativo fiscal.
CAPŒTULO III
DA SUCESSÌO DE EMPRESAS
Art. 780. A empresa que resultar de fus�o, transforma��o, incorpora��o ou cis�o � respons�vel
pelo pagamento das contribui��es sociais previdenci�rias e das contribui��es destinadas a
outras entidades e fundos, devidas pelas empresas fusionadas, transformadas, incorporadas ou
cindidas, at� a data do ato da fus�o, da transforma��o, da incorpora��o ou da cis�o.
Art. 781. A aquisi��o de estabelecimento comercial, industrial ou profissional e a continua��o da
explora��o do neg�cio, mesmo que sob denomina��o social, firma ou nome individual diverso,
acarretam a responsabilidade integral do sucessor pelas contribui��es sociais devidas pelo
sucedido.
Par�grafo �nico. A responsabilidade ser� subsidi�ria, caso o sucedido inicie, dentro de seis
meses, a contar da data da aliena��o, nova atividade, no mesmo ou em outro ramo de com�rcio,
ind�stria ou profiss�o, ou, nesse per�odo, a ela d� prosseguimento.
CAPŒTULO IV
DO PROGRAMA DE ALIMENTA�ÌO DO TRABALHADOR (PAT)
Art. 782. O Programa de Alimenta��o ao Trabalhador (PAT) � aquele aprovado e gerido pelo
Minist�rio do Trabalho e Emprego, nos termos da Lei n… 6.321, de 1976.
Art. 783. N�o integra a remunera��o a parcela in natura, sob forma de utilidade ou de
alimenta��o, fornecida pela empresa regularmente inscrita no PAT aos trabalhadores por ela
diretamente contratados, de conformidade com os requisitos estabelecidos pelo �rg�o gestor
competente.
⁄ 1… A previs�o do caput independe de o benef�cio ser concedido a t�tulo gratuito ou a pre�o
subsidiado.
⁄ 2… O pagamento em pec�nia do sal�rio utilidade/alimenta��o integra a base de c�lculo das
contribui��es sociais.
⁄ 3… As irregularidades de preenchimento do formul�rio ou a execu��o inadequada do PAT,
porventura constatadas, ser�o objeto de formaliza��o de Representa��o Administrativa (RA),
conforme prevista no art. 633, dirigida ao Minist�rio do Trabalho e Emprego (MTE).
Art. 784. O direito � inscri��o no PAT alcan�a as empresas, bem como os contribuintes
equiparados a empresa na forma do ⁄ 3… do art. 7….
Art. 785. A inscri��o no PAT dever� ser requerida ao gestor do Programa, em formul�rio pr�prio,
conforme modelo oficial a ser adquirido na Empresa Brasileira de Correios e Tel�grafos (ECT).



⁄ 1… O PAT fica automaticamente aprovado, mediante apresenta��o e registro do formul�rio
oficial na ECT.
⁄ 2… A ades�o ao programa poder� ser cancelada por iniciativa da empresa benefici�ria ou em
raz�o da execu��o inadequada do programa, nesta hip�tese, exclusivamente pelo Minist�rio do
Trabalho e Emprego.
Art. 786. O formul�rio oficial registrado na ECT e remetido ao �rg�o gestor do PAT � o
instrumento h�bil para fins de prova junto � fiscaliza��o do INSS da condi��o de empresa
inscrita no referido programa.
Par�grafo �nico. A an�lise de m�rito do conte�do e da adequa��o do formul�rio � de
compet�ncia do �rg�o gestor.
Art. 787. Para a execu��o do PAT, a empresa inscrita poder� manter servi�o pr�prio de refei��o
ou de distribui��o de alimentos, inclusive os n�o-preparados (cesta de alimentos), bem como
firmar conv�nios com entidades que forne�am ou prestem servi�os de alimenta��o coletiva,
desde que essas entidades estejam registradas no programa e se obriguem a cumprir o disposto
na legisla��o do PAT, condi��o que dever� constar expressamente do texto do conv�nio entre
as partes interessadas.
⁄ 1… Considera-se fornecedora de alimenta��o coletiva:
I - a operadora de cozinha industrial e fornecedora de refei��es preparadas e transportadas;
II - a administradora da cozinha da contratante;
III - a fornecedora de alimentos in natura embalados para transporte individual (cesta de
alimentos).
⁄ 2… Considera-se prestadora de servi�o de alimenta��o coletiva a administradora de
documentos de legitima��o para aquisi��o de:
I - refei��es em restaurantes ou em estabelecimentos similares (refei��o-conv�nio);
II - g�neros aliment�cios em estabelecimentos comerciais (alimenta��o-conv�nio).
Art. 788. A parcela in natura habitualmente fornecida a segurados da Previd�ncia Social, por
for�a de contrato ou de costume, a t�tulo de alimenta��o, por empresa n�o-inscrita no PAT,
integra a remunera��o para os efeitos da legisla��o previdenci�ria.
⁄ 1… Na identifica��o da referida parcela devem ser observados os seguintes procedimentos:
I - havendo como identificar os valores reais das utilidades ou alimentos, independentemente da
individualiza��o do benefici�rio, adotar-se-� o valor efetivamente gasto na aquisi��o das
utilidades ou alimentos;
II - n�o havendo como identificar os valores reais das utilidades ou alimentos fornecidos, o valor
do sal�rio utilidade/alimenta��o ser� indiretamente aferido em vinte por cento da remunera��o
paga ao trabalhador, exclu�do desta o d�cimo-terceiro sal�rio.
⁄ 2… O valor descontado do trabalhador referente �s utilidades ou alimentos fornecidos dever�o
ser deduzidos da remunera��o apurada nos termos do ⁄ 1… deste artigo.
CAPŒTULO V
DAS ALTERA�˝ES E EXTIN�˝ES DE CîDIGOS FPAS
Art. 789. Ficam alteradas as descri��es dos FPAS 507, 515, 523, 582, 604, 680, 825 e 833
conforme Anexo XIX.
Art. 790. Ficam extintos os FPAS 663 e 671.
CAPŒTULO VI
DAS REVOGA�˝ES E DA VIGæNCIA
Art. 791. Esta Instru��o Normativa revoga a Ordem de Servi�o INSS/DAF/PG n… 9, de 21 de
dezembro de 1992, a Ordem de Servi�o INSS/DAF/DSS n… 66, de 10 de outubro de 1997, a
Instru��o Normativa INSS/DC n… 29, de 29 de junho de 2000, a Instru��o Normativa INSS/DC n…
37, de 12 de setembro de 2000, as Instru��es Normativas INSS/DC n…s 65, 66, 67, 68, 69, 70 e
7l, todas de 10 de maio de 2002 e a Instru��o Normativa INSS/DC n… 89, de 11 de junho de
2003 e disposi��es normativas em contr�rio.
Art. 792. Esta Instru��o Normativa entrar� em vigor no dia 2 de fevereiro de 2004.
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